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Ao LEITOR

Apresentamos um nilmero uiplo da revista Tra@##a

(segundo semesue de 2003 / ptimeiro e segundo semestres de
2004). A maioria dos texton que compo ' este novo. exemplar e
resultante dos trabalhos originalmente apresentados no IV
Seminilio de PensameTlto Social do Cenuo de Estudos Brasileiros

(CEB) da Unicamp ocorrido entre os dias 16 e 18 de ]unho de

Os artigos reunidos oferecem uma pe:specuva

representative acerca dos temps e abordagens da hea ,de
pensamento social brasileiro. E revelam Eamb6m o esforgo notfvel
de novos pesquisadores dedicados nio open's a comp:'under.e
avaliar autores. mas a oferecer subsidies para a compreensao da
ufnsito de id6ias, do processo de formagio e sistematizagao do
pensamento em diferentes mementos hist61icos. Oiientagio que
tem constitddo o eixo cenual de atuagio do pr6prio Cenuo de
Eso.mos Brasileiros. Uma resenha dedica se a avaliagio do livro da

Professors Elide RugaiBastos, G/#erzo Fr?re f o .Pf//J me /a A/paa/m.
e#/rp D. f /xoz? r,4h#ia e/Bxe#a (SUMARJi/ EDUSC / ANPOCS,

Este exemplar uaz ainda um texts do Professor Octavio
land (falecido no ' dia 04/04/2004), que fora tambfm apre?entada
no IV'Seminfrio do CEB. Nell, land procure realizar um balango

critico do pensamento social, temp alias do seu alamo livro langado
no 61timo congresso da ANPOCS e cuJO dtulo 6 jusEamente
Pe//lame /a Jana/ o Brun// (EDUSC / ANPOCS, 2004). Antes,
por6m, um depoimento esctito pda Professora Walqukia Leia
Rego, atual diretora do CEB, nos faz lembrar e vivificar a

2003

2003)
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conuibuigio de Octavio land para as Ci8ncias Socials no Brasil

curamos assam prestar nossa singela homenagem a este grande
p'ofessor e pesquisador que nos honrou com sua presenga
intelectual instigante no CEB desde a sua fundagao em 1 996

Conseibo Editors!

..4kxaHdra Datztas Tdndade

.AtzdHPewira BofeZbo

Rabedo Barbato 3r.
SimoneMeKc&

'Fia&o Lasso
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NOTAS SOBRE OCTAVIO IANNI

Walqxida Gertrxdes Dumin&Kes Leia Rego

O presents texto tem como objetivo prindpal presto' modesta

hotnenagem ao professor Octavio land, recentemente falecido. O Centro de
Estudos Brasileiros, culls membros realizam pesquisas sobre pensamento

social brasileiro, nio poderia deixar de recorder a importancia de land como

inspiragao e refer6ncia para a realizagao de seus traballlos

Recorder sua presenga na sociologia brasileira 6, antes de tudo, falar de

certo pionehismo intelectual e de um cientista social dotado de grande sentido
de relev6,ncaa. lsto 6, dotado de sentido que perscruta funds na mem6ria do

pals, porque impregnado de imagnagao socio16gica, que gabe distinguir, na
imensidio de objetos existentes no mundo social, o que realmente 6 necessino

esclarecer em dado motnento da vida da sociedade.

Octavio pertenceu a geragao fundadora das ci6ncias socials brasilekas, que

aprendeu desde o inicio de sua aventura intelectuala importancia do t:rabalho
coledvo, hterdisciphnar e de grande capacidade de interpelagao te6dca

O contexto de fbndamentagao da reflexio octaviana se otiginou das

grandes transformag6es sociais em curso no nosso pals iniciadas na d6cada de
1930 e intensi6tcadas pda industi:ializagao tardia, subsdtutiva de importag6es,

do ap6s segundo guerra mundial, nas quais figurava destacadamente a atuaq:ao

reguladora e intervencionista do Estado Nacional. Desta feith, fazio-se urgente

compreender os modes pelos quads este se re-estmturara para realizar seu
decisivo papel de agente ativo no novo padrao de acumulagao capitalists no

Brasil Tornara-se imperadvo desvendar a natureza das relag6es de fatwas
contidas no seu ambito, e, com isto, iluminar o mg.limo possivel a configuragao

especifica que havia recebido no Brasil como "associagao de dominio" e
tamb6m, potencialmente, ag6ncia re-distributiva da riqueza socialmente

produzida.

Tn@f#o, n' 5/6/7 -- 2003-2004
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A problem4tica do Estado e a reflexio sobre sua dimensio e papel na

integragao da nacionalidade constituira temp tradicional do pensamento social

brasileiro desde o Imp6rio. O pensamento sobre o assunto sempre esteve

cindido entre a vis:io pombahna, habituada a ver no Estado a solugao de todos

os problemas nacionais, e a tradigao liberal, especialmente a linhagem
tavaresbastiana e faodana, na qual o acento se colocava de modo conufrio, isto

6, o Estado centralizado e burocratizado de madeira pauimodalista era
considerado uma das principals causes de nossa mis6ria social e moral.

Em nossa tradigao ensaisdca dos pJ:imeiros tr6s dec6nios do s6culo vinte o

Estado nacional permaneceu sendo uma das instituig6es socials mats destacadas

como objeto de descdS:io e de prescdgao nonnativas. Evidentemente, esse

obsessio nacional nio fora um dimples capdcho mental das nossas elites

intelectuais. A hist6tia da colonizagao portuguesa, subs herangas politicos e

intelectuais, havia feith do Estado, sobretudo depois da hdepend6ncia, o espaS:o

de poder insdtucional mats dsivele concreto para a tomada das decis6es politicos
fundamentals da nagao. Convergtam, pma ele, todos os olhares e today as vontades

poderosas do pals. O desenho de saas insdtuiS:6es espedficas haha se converddo

em fblcro do debate politico brasileko, ao memos at6 os anos de 1850. A base

escravisU sobre a qual deitava subs raizes pemianecel:ia dwante molto tempo fora

do debate sobre as quest6es cmciais do pals. Foia pate de nossas estrutmas de

dominagio espidtual el'Wer sabre a escravidio uma mwalha de si16ncio. Tdvez

constituisse uma das grandes ilus6es sociais do tempo canalizar as energies mentais

do pals pma discudr predominantemente o melhor modo de organizer a
msntuigao estaEal. Quem babe into nos [ornllna lnais contemporheos da Ewopal

No s6culo passado, em especial depois dos anos de 1930, as
Uansformaq:6es ocorridas no 6mbito estatal exigiram, mats uma vez de forma

premente, a reflexio sobre sua natureza e seu destino no Brasil. A era Vargas
havia conferido ao Estado novas e extensas fung6es. O mundo capitalists do

p6s-guerra prosseguia em velocidade inaudita -- pressionado pdas lukas sodais
por direitos de cidadania democrftica -- o processo de desmonte do Estado

liberal clfssico. Coda vez mats, os antigos Estados Nacionais europeus

TT@6$o,aa S/Gf1-- 2bQb.2SQa.
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convertiam em Estados de Bem Estar Social, dotados de amplas estmturas de

servigos p6blicos e dc planejamento ecoia8mico.

Imports ressaltar que, entre n6s, Octavio land seri o autos que
desenvolver6. uma pesquisa pioneira, inspirada no marxismo, e que versara

sobre as relag6es entre mudangas na esfera estatal e a alteragao profbnda que

isto trazia ao padrao de acumulagao capitalista no Brasil
Em um dos seus livros mats argutos -- Estado e Capitalismot --, que

tomaremos coco caso exemplar de combinagio entre senso de relevincia e

compromisso com o esclarecimento das quest6es decisivas do pals, anahsa

detalhadamente o papel do Estado na dinamizaq:ao gerd das fatwas produdvas

nacionais, que uouxe como conseqti6ncia mais not6ria a modernizagio da

agriculture e principalmente a diversi6tcagao do sistema produlivo nacional.Z

A pesquisa, baseada em abundante material empirico, entrevistas,
relat6rios comerciais, documentos oaiciais, discursos presidenciais e em vadada

bibliogra6ia sobre o assunto, demonsua pda primeira vez os modos pelts quais

o Estado se aparehara insdtudonal e burocraticamente pa'a desempenhar

e6icazmente suns fung6es regulat6tias e normativas. Havia adquhido

musculature necessftia para atuar em fmbito nacional.

Emergha do grande processo de mudanga social mundial do p6s-guerra

o Estado planejador, em certs sentido capacitado a cumprir na sociedade

brasileira o que Antonio Gramsci previu coma fungao bisica do Estado

capitalists moderns, ou sega, o papel de fabricar fabticantes, aquele de
desenvolver as fatwas e as relag6es decisivas do capitalismo. Nesta asserdva do

pensador italiano se destacava a relagao organica existente entry agro estatal e
sociedade civil, coma modo supreme de agro politico articuladora de nova

conaiguraq:ao hist6d.ca
A 16cida an6.lose de Octavio sobre a questao nio perde de vista a dupla

dimensio problemftica do novo objeto. A modernizagao do Estado brasileiro

Octavio land. Esfado e Capffa/isnzo no .Blasi/. Rio de Janeiro, Ed. Civilizagao Brasileira:
1965

Octavio land. /de/7z.

Tr@z@o, n ' 5/6/7 -- 2003-2004
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era um cato, contudo nio trouxera em sua bagagem a modernidade de uma

atuagao democritica. Ou sega, a racionalidade impritnida ao Estado para criar
um ambiente propicio ao desenvolvimento urbane-industrial nio produziu a

racionalidade da democracia e da cidadania. Permaneceu uma insdtuigao

atravessada por todos os lados por interesses par ticulal:istas. Nio

desenvohendo em seu interior uma esfera publica estatal de corte republicano.

O soci61ogo paulista, reiteradamente, coloca em relevo os paradoxos da

nossa modernizaS:ao industrial, demonstrando, por exemplo, que aquele
momento foi um dos ramos momentos em que a "nag:io voltou-se para si
mesma". Mas voltou-se de modo canhestro. O movimento de retorno para

dentro nio foi capaz de produzir padr6es politicos de integral:ao nacional
cidadi.s De madeira dominante, o compo social e politico brasileiro, surgido da

conjunS:ao existente ence industlializaq:ao e atidsmo estatal, permaneceu

cindido pecos ptivi16gios e distfncias socials abissais que sempre nos
caracterizaram como formagao social.

Nosso tutor foi um dos primeiros soci61ogos brasileiros que utilizando
re6inado insuumental analitico socio16gico tentou, em anilise totalizadora

sobre o Estado brasileko, articular a esfera econ6mica, cultural, Juridica e a

poHtica. O empreendimento octaviano com into cumpria uma das promessas
fundadoras das ci6ncias sodais modernas, aquela de tomas deus objetos de

investigagao em subs m61tiplas e diversas determinag6es.

Por todas essay raz6es, a obra em tele de nosso tutor se constituiu em

um "acontecimento do pensamento" social brasileiro.4

Ao fim e ao cabo, relembrar Octavio lanni6 tamb6m recordar uma

velha ligao agosdniana que nos adverts que a fazio consegue alcangar o ausente

somente porque o espidto sabe, pda imaginaS:ao, tornar presente o que este
ausente, manejando a aus6ncia na recordagao e no pensamento.

3 Apud, Octavio land. /ndusrria/fzafda e desenvo/v//7ze/2/0 socfa/ no .Brash/. Rio de Janeiro
Ed. Civilizagao Brasileira, 1 963.

Tomo etta expressao de empr6stimo de Hanna Arendt. In: Pesponsabf//dade e Ju/ganzenfo.
Sgo Paulo, Cia. das Letras, 2004, pp. 226 e seguintes

Tlf@i$O, Ha SfCf1 -- 2SQb.2DQa.



7 TESES SOB]U O BRASH. MODERNO

Octa 8 lanHi

Uma das singularidades da hise6lia do Brasi16 que este 6 um pals que se

pensa continua e periodicamente. Ele se pensa de
forma particularmente

...= .. ..1 . J;l An.\ ,3 c p

sistem6tica, no contexts de conjuntuas cdticas ou a p"tir. de dilemas e

perspectives que se cream quando ocorrem ruptures
hist6ricas. Nessas ocast6es,

n:n;n -', '-qc

a sociedade nacional coma um todd, ou em alguns dos sous setores socials mus

atingidos pda ruptura, ou mats interessadas nell, logo se poem a anahsu o
curio dos acontecimentos, suns raizes pr6ximas e remotes, suns tendincias

provfveis no futuro. As interpretaq:6es tanto podem p I ----- Jann n nn 4 ]/\ 4B c

tiofizar um ou outdo

seton da sociedade como formulae vis6es de con)unto, integrativas, buscando as

linhas mestras da hist6ria nacional. Data profusao de exphcag6es,

intel:pretag6es ou tests que se multiplicam,
sucedem, complementam e

-- --- . .:nAI.n .3n tn

pods ser tomado como maus um elemento inwgante.
A6lnal, por que se interroga continua e reiteradamente o que 6 o Brasil,

reflexio. Sio problemas hist6dcos e te6ficos da major lmportancia.

"Hist6ricos", no senddo de que os individuos e as coletividades, as classes e os

grupos sociais, estio sempre empenhados em compreender como se organza,
movimenta e uansforma a sociedade, tendo-se em conte princtpalmente os

Tr@e©o, n ' 5/6/7 -- 2003-2004
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nacional; a contrapardda sociedade civil e Estado; a possibibdade e a
impossibdidade de formagao do Estado-Nagao, simbolizado no princfpio da
soberania; democracia e tirania; reforms e revolugao; a16m de outros dilemas. If

6bvio que os problemas hist6ricos e te6ricos estio em contraponto.
determinam-se reciprocamente, ao mesmo tempo que se clam desagios

Algumas vezes, ou melhor, freqtientemente, a hist6ria atropela a teolia; mas

tamb6m 6 verdade que a teotia, como tal, como ideologia ou como utopia, com
freqti6ncia atropela a hist6da. Esse 6 uma dia16tica que se esclmece melhor

quando a anilise desvenda o jogo das forges socials e os arranjos dos blocos de

coder, tomando em costa as determinag6es internal e as externas que
con6lguram e movunenEam as simagdes e 6pocas da hist6ria.

A despeito da multiplicidade de aspectos da realidade hist6dco-social

abordados e da diversidade das orientag6es te6ricas evidentes nos escritos. 6

possfvel observer a recorr6ncia de alguns tomas. Sio temps que se reiteram em

diferentes autores, is vezes nos mesmos termos, mas com freqti6ncia
enriquecidos com novos dados e elucidag6es

venue os temas recorrentes nos estudos sobre a formagao e as
transformag6es da sociedade brasileira, logo sobressaem os seguintes: as tr6s

idades do Brasil, isto 6, Co18nia, Monarquia e Repiblica; centralismo e

federahsmo; Estado forte e sociedade civil d6bil; Idst6tia incruenta e revolug6es
brancas; conciliagao e reforms; ]usouopicahsmo e democracia racial; economic

primaria exportadora e industrializagao substiUtiva de importag6es; mercado

emergence e neoliberalismo; a16m de outros temps tamb6m signi6icativos. Sio
temps que permitem ample fundamentagao empirica e tigorosas analyses, sendo

que varios conveqem entre si. Hf autores que lidam com diversos desses

temas, buscando integra-los, desenvolvendo inteipretag6es abrangentes. Dai a
plurahdade de vis6es do Brasil; e a pluralidade de Brasis

Mas 6 necessftio acrescentar que toda interrogagao sabre a formagio da
sociedade brasileira leva consign alguma interrogagao sabre o futuro. Os

dilemas do presente suscitam incurs6es no passado e Hagens peso futuro. Em

muitos cason, de fomla impl£cita ou mesmo explicita, este em causa a busch das

[rap&qo,na \ $11--'2SQb.2Qba.
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raizes do presents, com o intuito de dehnear as perspectives do futuro; o que
pode envolver o conuapoiato ci&ncia e ideologia, algumas vezes

compreendendo nostalgia e utopia
Um exemplo critico da maioria das intel:pretag6es revels que das se

aglutinam em certas orientag6es, linhagens ou "£amOias". I I. : ..!.d.

Seriam vertentes

predominantes, revelando tanto os desa6ios que se abrem a ] .:l.. J.

o curso da hist6ria

do pals como 6Hag6es dos autores, alinhando-se segundo estilos
de

pensamento ]{ constituidos ou em constituiS:ao. Desde logo cabs regisuar que
as interpretag6es, explicag6es ou tests em gerRI inspiram'se em autores

europeus e norteamericanos, por subs 6Hiag6es te6ricos expresses ou reveladas
em estudos, monogra6tas e ensaios

Em fomla brave e apenas em tennos de sugestao pma pesquisa e debate,

vale a pena delinear algumas odentag6es,]inhagens ou fhmlias de intelectuais, isto

6. de interpretaS:6es sabre as tend6ndas predominantes na hist6ria do Brasil

O Estado coho Demiurgo de Sociedade

Uma intervengao nio s6 muito evidente, mas nidda e recorrente, 6 a que
se concenUa na an61ise do Estado, da organizagao do poder estatal, tendo em

contas ressaltar a missio do Estado coma "demiurgo da sociedade e da

hist6ria". E 6bvio que h6 vadag6es, entre os int6rpretes que se colocam fiesta

linda de pensamento. Uns sio abertamente autodtfdos, com inflecg6es

fascistas; outros reconhccem o logo das fatwas sociais subalternas. Estes

abrem-se a argumentos relathos a direitos politicos, iinstitucionalizagao das
relag6es trabalho e capital, aos dhetores dos assalariados, a criagao de parddos

politicos e sindicatos. No 1imite, no entanto, a sociedade civil patece um sub-

produto da aiividade demiargica do Estado
r'' -' Implicita ou exphcitamente, esse tess estabelece que a sociedade

civi16

d6bil, posco organizada, geladnosa. E clara que os argumenEos variam. Ha

argumentos nos quais sobressaem as f aizes coloniais e
escravocratas da
. l:. ... .

sociedade nacional, compreendendo tradig6es patdmoniais, coronelismo,

Tr@e@o, n ' 5/6/7 -- 2003-2004
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caciquismo, politicos de campanfrio. Outros s:io abertamente evolucionistas,

ou mesmo situados na linda do darwidsmo social, apelando para o racismo, o

znamsmo, uma europeizagao imagingtia. Em gerd tomas escritores europeus

como se fossem express6es indiscutfveis da formal:ao das nag6es europ6ias,

modelos definitivos para as outras sociedades. Idealizam o que, em centos
casos, os europeus tamb6m idealizam.

Nessa linda de pensamento encontram-se Alberto Torres, Olveira Vienna.

Azevedo Amaral, Francisco Campos, Hello Jaguadbe, Oliveira Fetreka, Bolivar

Lamounier e ajguns outros. Sempre com vatiag6cs em seng mgumentos, inclusive
no que se refers ao cm4ter mais ou menos autotit6rio do Estado, em suas
relag6es com a sociedade civil coma um dodo e com os sous diferentes setores

sociais: dasses e grupos sociais, agr6dos e urbanos, avis e mihtares, partidos

pokdcos e sindicatos, movimentos socials e correntes de opiniao publica.
Este sese 6 antiga e nova, periodicamente renovada. Tem raines em

villas conjunturas hist6ricas. Nasce dos problemas com os quads se defrontam
os governantes, ou blocos de poder, quando se defrontam com uma sociedade

civil quito especial: tr6s sagas tristes, escravos e livres, {ndios, negros, broncos,

imigrantes e nacionais, regimes mats ou memos isoladas, econol:nia ptimfria

exportadora decisivamente influenciada por relax:6es de dpo imperiahsta e

remascentes coloniahstas. Diante dessa reahdade, o modelo juddico-politico de

Estado-Nagao adotado 6 o europeu com ingredientes norte-americanos

inspirado no liberalismo, constitucionalismo, divisio dos tr6s poderes

democracia e cidadania; sem maiores compromissos com a efetivagio desses
principios ou ideals. Essa a 'dsio da hst6tia de boa parte das ''elites'
deliberantes e governantes, visio essa na qual este implicita ou expXcita a id6ia

de que o povo, enquanto coletividade de cidadios, predsa ser criado e tutelado,

de ama para baixo. Inclusive porque a composigao {ndios, negros e broncos,
isto 6, escravos e ]ivres, ou dominantes e subalternos, pode ser explosiva

Esse 6 a visio da realidade s6do-poHtica, econ6mica e cultural que este
presente, aberta ou implicitamente, nos lemas que assinalam momentos cruciais

da hist6da da sociedade brasileira: Independ6ncia ou Matte(1882), Ordem e

7}i@f$o, n' 5/6/7 -- 2003-2004
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Progresso (1998), Nacionalismo e Indusuialuagio (1930), Seguranga e
Desenvolvimcnto (1964) e Nova Repdblica (1985) E clara que ha fissutas,

divergancias e mesmo oposig6es abertas ence setores das classes, grupos ou
blocos de poder. Ha os que preconizam a democracia e os inicios do Estado do
Bem-Estar Social, em termos de nacionahsmo, populismo,

desenvolvimentismo e outras palavras de ordem. Mas predominam os que

preconizam a missio civilizat6ria do Estado; mesmo sendo que alguns chegam
a. ]dp6tese de "Brasil Potencia", com sua geopoHtica sulamericana ou
afroameticana, imaginando o Atlintico Sul como "mare rostrum". .Alguns
destes esdveram bastante evidentes na flpoca da ditadura militar "Seguranga e

Desenvolvimento" dos argos 1964-85

Sob v4rios aspectos, no longo da hist6ria dos s6cdos XIX e XX, em

termos praticos e te6ricos, a tess do Estado como demiwgo da sociedade,

povo e hist6ria este muito presents; nas formas de organizagao do poder estatal

e no pensamento brasileiro.

A Sociedade Patriarcal

Outta corrente de pensamento debruga-se concentradamente

formacio. tecitwa e mudanga da sociedade. Plioriza a familia, o parentesco, a

casa-grande, a fazenda, a plantagao, a criagao, o cla, o patriarcalismo, a

oligarquia; e enfatiza aspectos psico-socials e s6cio-culturais, praucamente
esquecendo, ou deixando impHcitas, a economia e a politico. H6 tamb6m 6nfase
nas herancas da colonizagao portuguesa, do lusitanismo, sem esquecer a
'informahdade" com a qual os colonizadores portugueses e os seus

descendentes relacionam-se social e afetivamente com os naUvos, isto e,

indigenas, e com os escravos trazidos da Africa, compreendendo inclusive os
descendentes de uns e outros. A{ nascem as tests do canter "benigno" do

regime de trabalho escravo no Brasil e da "democracia racial
" brasileira. Assim,

] ' .f.:. J.

estamos a um lasso da tess de que a hist6tia do Brasil 6 uma hist6da de
revolug6es brancas", uma ]dst6ria de "concihagao e reforma". Esse o clima
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intelectual em que se forma e difuiade a tele do "lusouocialismo '

forma civihzat6ria original, diferente da hispanoamedcana, da angloameticana e
outras; original, diferente e implicitamente caracterizada coma "melhor".

Nessa orientagao situam-se Gilberto Freyre, Rend Ribeiro, Thaler de

Azevedo, Jose Lids do Rego, Jorge Amado, Dare Ribeko, Roberto da Matta e

outros. E claro que nio sio uninimes. Em sous escritos revelam varia96es

quando a um ou outdo aspecto da hist6da s6cio-cultural e psico-social do pals

Mas convergem no que se revere a uma visio ahist6rica da hist6ria da formagao
e transformagao do Brasil. Alguns lembram Alonso Cello e Oliveira Lima.

Nesse porto cube esclarecer que a intelpretagao formulada por Gilberto
Freyre, o principal tutor dessa linhagem, este fortemente enraizada na hist6ria

social do Nordeste, enquanto uma poderosa "matrix" da sociedade brasileira. E

importante lembrar que o Brasil Co16nia e o Brasil Monfrquico estio

decisivamente apoiados na economic agucareira, compreendendo o

mercantihsmo e o colonialismo. Grande parte do que se produzia e reproduzia no

Nordeste, em termos de economia e sociedade, poXdca e culture, era importance

p'r' o conjunto da sociedade; uma nagao que se encontrava no limbo, enquanto
Co16nia, e que comes:ou a estruturar-se e insdtucionalizu-se durante a

Monuquia. Essas sio algumas raines remotes e pr6ximas da Escola de Recite, na

quala obra de Gilberto crepe apiece como coroamento e requiem.

Vale a pena obsenar que a tese de que "o Estado 6 o demiwgo da
sociedade" e a tese de que "a sociedade civil 6 patliarcal" complementam-se e

served-se reciprocamente. Se a sociedade 6 inocente, logo se depreende que o
Estado se defronta com uma missio excepcional: construir, Oriental
administxar ou tutelar a sociedade, isto 6, o povo, os setores socials subalternos.

Jusinca-se que o Estado selz pauiarcal, oligirquico, benfeitor, punidvo,
deliberante, onisciente, ubiquo

O pauiarcalismo pods ser anacr6nico mas continua v:igente, dado que a

sociedade nacional 6 uma colegao de 6pocas, regimes, oligarquias e elites, de par-
em-par com setores sociais subalternos, remanescentes socio-culturais de

s6culos de escravismo e reivindicag6es brutalmente combatidas ou esmagadas.
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A.i situam-se os quilombos, as inconaid6ncias, as revoltas, compreendendo
Palmares. as Incon6td6ncias Banana e Mineira, Praieira, Confederaq:ao do

Equador, Cabanagem, Farroupilha, Canudos, Contestado, Araguaia e outros
movimentos de setores socials subalternos no largo da cartografia e da hist6ria

Esse tem fido o ambience e o fennento do coronelismo, caciquismo e
patrimcalismo com os quais se argamassam as oligarquias. Sim, o patdmcalismo

pode ser visto coma um signo, simbolo e emb]ema de um esti].o de mando e
desmando, no qual se distinguem e con6xndem o piblico e o privado, o

burocratico-legal e o tradicional, o cadsma seculatizado e a prepot6ncia
No fim do s6culo XX, quando este em curso um novo ciclo de

globalizagao do capitahsmo, os remanescentes das oligarquias pamucns
readquirem pap6is politicos importantes na intemlediagao ence as dhetrizes

neoliberais predominantes no fmbito do apateho estatale as raines s6ao-
culturais e clientelisticas remanescentes em distintas regt6es do pals. As

olgarquias garantem bases socio politicos, e obviamente econ6micas, para o
bloch de podcr comprometido com a globalizagao neohberal da economic

brasileka. Mesmo porque as ohgarquias "modenlizam-se'', associando-se em

empresas, corporag6es e conglomerados, dando particular atengao aos milos de

comunicagio, a media em gerd; transformando-se em "oligarquas eletr8nicas:

Uma Hist6ria de Tipos Ideais

Cabe registrar ainda outta interpretagao, bem como Enhagem de
intelectuais. Neste caso a hist6ria do pals 6 bastante cultwalista, focalizando a

sociedade, a polidca e a literature como circulos ou setores que podem ser
tratados separadamente, nos quais haveria dinimicas pr6ptias, certa autonomic

E coma se a hist6tia do pals se desenvolvesse cm termos de signos, simbolos e

emblemas, 6tguras e figuraq:6es, valores e ideais; sem que se revelem relag6es,

processos e estmturas de dominagao e aproptiagao com os quads se desvendam
os nexos e movimentos da realidade social. A 6nfase 6 principalmente

culturalista, mas com elaborag6es tipico-ideais. A{ extra o "homem cordial", no
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senddo de fortemente determhado pdas emog6es, a subjetividade, o coragao
(cordis), um t,nto ,Ihdo ou me;mo avesso ao "-*don,I". Af t«mb6« enuam o

'bandekante", o "indio", o "negro", o "imigrante '', o "gaicho'', o "sertanejo", o

:seJ:ingueiro '', o "colonizador'', o "desbravador" o "aventureiro", "macunaima",

'martim celera", "mudm perer6", a "preguiga", a "lux6da", "jeca tutu" e outras
6lguras e figurag6es da hist6tia, isto 6, de uma hist6tia ahist6dca.

Este interpretaq:io esb fortemente marcada pelts escdtos de Sergio
Buarque de Holanda; e conte com contribuig6es not6veis de Ribeiro Couto:
Grata Aranha, Paulo Prado, Cassiano Ricardo, Menotti Del Picchia e outros.

Ai pods haven ressonincias de esctitos de Silvio Romero, Rui Barbosa e,

anteliormente, Jose de Alencar. blas Gabe obsewar que esse visio da hist6tia
do Brasil impregna tamb6m os escritos de v&ios autores da Semana de Arte
Moderna, de 1922.

Mais uma vez, cabe reconhecer que coda intel:pretagao do pads nasce de

um dado clima intelectual, envolvendo quest6es e tens6es que flumam no ar e

desa6iam uns e outros. O climb que S6rgto Buarque de yolanda traduz no
:homem cordial" 6 o mesmo em que se gestou "macuna&na", "martini celera:

'preguaq:a", "lux6lia" e "jeca tutu", conforms os escritos de Mario de Andrade,
Cassiano Ricardo, Paulo Prado e Monteiro Lobato.

Na hist6ria do pensamento brasileiro debrugado sobre a sociedade e sua

cultura, sio freqtientes e is vezes notfveis os tipos que se criam e rea:iam:

taquigrafando a dificil e complexa realidade. Assam, a hist6ria aparece como

uma colegio de typos relatives a individuos e coletividades, a situag6es e
contextos marcantes, a momentos geohist6ricos que se registram metaf6rica ou

alegoricamente. Esclarecem ou ordenam o que se apresenta complexo,
contradit6tio, diHlcil, coma 6 habitualmente a realidade hist6tico-social, em suns

formal de sociabdidade e em seus logos de fatwas socials.

Na hist6l:ia, geogra6ia, antropologia, sociologia, ci6ncia politico,
psicologia, teatro, romance, poesia e outras hnguagens sio freqtientes as

constmg6es dpicas. Algumas estio rentes ao universo empkico, outras captam
tipos m6dios, mas hi as que elaborem typos extremos. Podetiam ser tomados
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homo naturahstas, realistas, impressionistas, surrealistas ou de ouuos estRos.

Sio taquigra6ias de uma hist6ria dificil. .

Note-se que diversos typos ideais possuem algo em comum, revelam

proximidades e semelhangas, dando a impressao de que se compoem coma se
fora uma "familia". Estes sio os que se revelam aparentados, ou mesmo

reciprocamente referidos: "homem cordial", "macunaima",
"=arttm. cerere'' ,
. sl FT .I...n . Adn.

kao perera", "Peso malazarte '', pregulga, ''lux6ria", "jeca tutu''. Tdvez selam

somente expressoes ocasionais e soltas, ou fantasies de imaginagao. Mas

tamb6m 6 posshel reconhecer que t8m raizes na sociedade, cultum e laist6ria
bode-se formu]ar dubs ]dp6teses interessantes sabre as singulatidades

dessa "familia" de typos ideals, idealizados, idealizantes. Vale a pena refletir

sobre esse enigma,aindaque de formabreve. , . . .

Os typos pmecem bastante enraizados na formagao
s6cio-cultural,

politico-econ6mica e psjco-social brasileira. Ai entram tradiq:6es indigenas,

afHcanas e portuguesas, a16m de ouuas memos cortes, at6 Hms do s6culo XIX.

Sio tradig3es, praticas, valores, ideals, matos e fantasies muito preseiates em

uma sociedade em que se manifestavam no p'ssado, conthuando no s6culo
XX. o "animismo", o "fedchismo", a "page1anga", o "candomb16", a

' umbanda":. a "quimbanda '', o "espiritismo" popular, o "catolicismo" rural e

outros lagos maid ou memos notivels de origem nio s6 tndigena, afncana e

: ;:=:=bim il:::;:=;"='1=:=: * ::::1:= ===
entmndo belo s6culo XX. Esse, muito provavelmente, o contexto j- ---.

hist6rico

social e cultural em que se produz a ''materia" de cfiagao de typos e da sua

ardculagao em "fhal0ia''. Nesse sentido 6 que tanto "macunaima'' como o
homem cordial" sio indo-afro-luso brasileiros.

Cabe reconlaecer, no entanto, que esse hmilia de typos aponta para o

descompromisso, a informalidade, a liberdade inocente, o trabalho coma
atividade 16dica, o descomprotnisso com a disciplina, a releigao do trabalho

cano obiigagao, a sociabibdade volta, imprevisn.el. Sao lagos do homem

cordial, macunaima, mardm celera; condvendo com a pregwga e a luxGria. E

19
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muito sintomftico que esses dios sejam formulados e vividos em

sociedade na qual houve praticamente quatro s6culos de escravismo. Hf a{.

portanto, um dilema: em uma sociedade em que o trabalho 6 visio coma

atividade subalterna, escrava, de caste inferior, outta raga, quando se df a

abojigio do escravismo coloca-se o desafio premente e wgente de rede6inir o

trabaho, conferir-the dignidade, considers-lo advidade indispensfvel, com o
qual se expressa a dignidade do indiv£duo e da sociedade. Em large medida
esse 6 o idefrio do movimento abolicionista e em muitos discursos, cr6nicas
editotiais e ouuos pronunciamentos comemorativos do 13 de mano de 1888

Ocorre que o escravismo entry em declinio e terming com regime de
trabalho escravo, forgado, submetido. Simultaneamente, intensi6ica-se a
imigragao de europeus, enquanto "brazos para a lavoura" destinados a

substituir o escravo e, simultaneamente, "branquear", "europeizar" ou
arianizar" a populagao brasileira. De-repente, toda uma culture do trabalho

coma atividade de trabalhador escravo precisa ser abandonada ou redeHinida

em termos do trabalho como atividade de trabalhador favre. De-repente, todos
sio desafiados a redeflnir a 6dca do trabalho. Desenvolve-se todo um vasto e

complicado processo s6cio-cultural, psico-social e ideo16gico destinado a

confetir dignidade ao [rabalho e ao Uabalhador. Daf os dpos, coma

estere6tipos patios, irreverentes e cddcos, inocentes e negativos, com os quais

se taquigrafam e exorcizam UaS:os, 6lguras e 6iguag6es, ou modos de ser, que a
nova ideologia dominance rejeita. No 1imite, os tiPos "homed cordial"

macunaima", "martim celera", "preguiga", "lux6ria" e outros parecem
sinteuzar-se em "jeca tutu '', que a nova utica do trabalho satadza

Um Pris Cat61ico

O catolicismo 6 uma presenga poderosa e constants no pensamento e

na$ foanas de sociabihdade, desenvolvendo-se atrav6s da Co16nia, Monuquia e
Re>6blica. Tem sido a mats importance argamassa intelectual, cultural e

ideo16gica, sendo particularmente relevante em conlunturas criticas, quando se
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ameagam ou rompem estruturas de poder. Torna-se fundador e fundante de
todd a hist6ria do pals, com a simbologia da "Primeira Missy", quando se
adotam os nodes: "Terra de Vera Curz", "Terra de Santa Cruz", ''Brasil". Este

presente na catequese das populagdes indigenas, p"ticipa da culura do
esctavismo, esb em gerd a sombre do senior da casa-grande e participa das

esferas polidcas do poder colonial, mon&qulco e republicano. Na preparagao

do Golpe de Estado de 1964, com o qual a ditadura "Seguranga e

Desenvolvimento '', teve presenga diva e decisive nas marchas otganizadas em

torso das palavras de ordem this como "Deus, Pftria e Famaia", entre ouUas
O catolicismo tem sido, desde o principio da hist6ria no Brasil, uma

poderosa argamassa na tecitura das formas de sociabilidade e na tecitura das
relag6es ence as "estes", as esferas de poder, em especial os aparatos estatats,

com a sociedade civil, principalmente em sous setores sociais subalternos, rurais

e urbanos. Esse tem sido um catolicismo herdeiro da contra-Reforms e
fortemente enraizado e consdtuido no longo de s6culos de organizagao social e

t6cnica do t:rabaho e termos de escravatura. Portanto, s6culos de uma

formagao social de castes, na qual distinguem-se jwidica, politico, social e
culturalmente o "senior" e o "escravo '', envolvendo em gerd indigenas,

africanos e broncos, em saas mesclas e descend8ncias. E 6bvlo que esse antiga

e poderosa tradigao peso nas d6cadas postedores a Aboligao da Escravatua,

quando se desenvolve a sociedade de classes, apoiada em outdo tips de

organizagao sociale t6cnica de trabalho "livre". Em vfrias ocasi6es cmciais da
hist6ria da sociedade brasileira, dwatlte a Repablica, a alta hierarquia da lgreja

tem estado solid&ia com as "elites" dominantes, deliberantes; sem preJuizo de

que alguns setotes do clerk semi" estiveram e condnuam sohdirios com
setores sociais subalternos, na cidade e no campo.

Sim, o catolicismo expressa uma dsio da hist6ria do Bi:asil, uma

intel:pretagio importante, tanto pelos esctitos que se produzem coma pdas

ptaticas que se adotam. A despeito da presenga e importancia do
mercantHismo, liberalismo, evolucionismo e posidvismo, com vanagoes no

lingo da hist6ria, o catohcismo este presents todo o tempo, no tecido da
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sociedade. Talvez o Brasi] sega "o major pals cat6]ico do mundo", em termos

de populagao ou em termos de geograGia, mas 6 inegfvel que no Brasil o
catolicismo tem sido uma poderosa ideologia, culture, mentalidade, modo de

ser, por meio do qual se crib e recria a imagem da nagao. Sio v6rias as

divindades que aglutinam indidduos e coledvidades, em todos os qua&antes:

muitas vezes a sombre das estmtwas de poder do lugar e da ocasiio. E uma

poderosa ''t6cnica social", que, ao lada de ouuas, garante a integragio nacional,
colabora decisivamente na invengao da identidade nacional.

Dentre os autores mats notfveis nessa ]inha de pensamento, destaca-se

pJimeiramente Jackson de Figueiredo, culls escritos das d6cadas iniciais do

s6culo XX nio s6 sio marcantes mas bastante influentes. Seguem-se Alceu

Amoroso Lima 0'ristao de Atayde), Gusto\ o Corgao, Augusto Frederico
Schmidt, Alvaro Lins e outros, sem esquecer Farias Brito e Nestor Victor, entre

outros, que precederam ou colaboraram nas atividades intelectuais, teo16gicas e

ideo16gicas deJackson de Figueitedo

No Brasil, segundo a ideologia predominance, o6lciale oficiosa, religiosa
e secular, todos sio cat61icos. Assam, com uma fuse, eliminam-se o candomb16

e as subs variantes, assam como a page1anga e saas vafiantes do protestandsmo

e do pr6ptio catolicismo. Em todos os espaS:os p6blicos, do palacio

presidencial a cimara municipal, hf sempre um crucifKO ou alguma vadante de

scones cat6hcos. Nas escolas, a despeito dos preceitos constitudonais em que

se contemplam as ou todas as religi6es, predominam simbolos cat61icos.

Tamb6m na media em gerd, explicitos ou nas entrehnhas, des aparecem. Na

cultura popular, em sentido ample, sega rural ou wbana, ai sempre aparecem
signos, sitnbolos e emblemas cat61icos. De tal forma que se reconhecem,

encobrem ou esquecem em ampla e m61tipla game de praticas, valores, scones,

tradiq:6es, modos de ser e ds6es da dda e da sociedade enraizados em um

caleidosc6pio de formas culturais e religiosas.

Sim, o catolicismo catequiza e batiza o pals, desde a Ptimeira Missa, em

1500. Tem fido sempre uma poderosa argamassa dos blocos de poder
Independ6ncia ou Monte, Ordem e Progresso, Nacionalismo e IndusuializaS:io,
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Seguranga e Desenvolvimento, Nova Rep6blica. Na 61tima d6cada do s6culo
XX o Papa circula peta pals, aqu6tn e a16m do Tratado de Tordesilhas.

23

A Formagao do Capitalismo Nacional

Desde os inicios do s6culo XX, desenvolve-se o debate sabre a vocagao

agraria e/ou vocagio indusuia] do Brasil. A sucessio e a coexistincia de "ci-:s
econ6micos" na hist6ria do pals, bem como a sucessio de crises da "economic

ptimada exportadora", ou de "enclaves", logo colocaram a possibilidade, a
necessidade e a urg6ncia da industrializagao. . .

Este 6 a nova tele sobre a hist6tia e o desenvolvimento do Brasil
industtializagao substitutiva de importag6es''. Essa tess nasce, expande-se e

enraiza-se em forma intense e generalizada nos argos 1930-1964, para

estabelecer uma cronologta aproximada. Mas la vinha sendo gestada

antedormente. E adquire efetividade nos argos que se seguem a Revolugao de

1930. Assim surge o proleto de "capitalismo nacional'', buscando intetionzar os
centros decis6rios sobre problemas de economia poKtica e redefinindo os laS:os

com a economic dos parses mats fortis ou imperiabstas, dent:re os quits

desEacam se a Inglaterra e os Estados Unidos. Em villas ocasi6es esse politica
de "nacionalismo e industrializaq:ao '' teve o apoio de setores socials e

organizag6es polfticas de esquerda. A despeito das
vacilag6es, recuos e

cc ' I . ...= . 1;n. n= ...

bloqudos ocord.dos no curso dos argos e d6cadas, a "indusuializagao
substitutiva de importag6es'', isto 6, o proJeto de "capitalismo nacional:
concretizou-se em large medida. Tanto se acomodou is inlung6es da

economic agraria exportadora" coma conseguiu obter vantagens
economico-

Ginanceiras e polidcas da sua atividade. Houve tens6es e conflitos, mas tamb6m

acomodag6es com os setores sociais enraizados na ''tocagao agraia". E surgiu

uin novo bloco de poder, de composigao industrial-agrada, sob a diregao da

burguesia industrial em expansao ' . ....- ,-
Sio vftios e not4veis os autores situados nessa orientagao: Roberto C

Simonsen, R8mulo de Almeida, Jesus Skates Pereira, Cello Furtado, Francesca
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de Oliveira, Paulo Singer e outros. Tiveram antecessores em Serzedelo Correia.
Pandif Ca16geras e Cincinato Braga, entre outros.

Esta 6 a realidade: o proleto de capitalismo nacional teve sua 6poca
genese, ascenso, prosperidade, 6xito, problemas, contradig6es, declinio e

esgotamento. Foi errftico, mas com 6xitos inegfveis, no que se revere a cl:iagio
e ao desenvolvimento de uma ampla, complexa e dinitnica economia nacional

crescentemente apoiada na industdalizagao, acompanhada de intensa

urbanizagao e outros processos socials de alcance nacional. De par-em-par com

as Uansformag6es econ6micas, alteram-se as condig6es e as perspectives da
sociedade e da politica. Comes:ou a formal-se a categoria povo, no sentido de

coledvidade de cidadios. Desenvolveram-se as classes e os grupos socials. Sob

centos aspectos, o florescimento cultural dos anos 1930-64 foi, em large
medida, fertilizado pelts debates realizados no fmbito do projeto de
capitalismo nacional. Sem esquecer que esse projeto beneficiou-se bastante das

mobilizag6es, debates e cdag6es de setores s6cio-PoEticos e culturais de

esquerda, mobilizados em torso do nacionalismo, anti-imperiahsmo e
transformagao da sociedade. Hlouve uma vista incursio em porno do que se

podetia denominar de "popular", "operfrio", "campon8s", "indigent

"afrobrasileiro" e outras express6es s6cio-cultwais do poco. Houve uma

fundamental viagem de politicos, cientistas sociais, escdtores, teatr61ogos

cineastas e ouuos, de diferentes gerag6es, em distintas regimes do pals, na
diregio do povo, coletividade, setores socials subalternos, em sells modos de

vida e express6es culturais. Simultaneamente, desenvoheu-se bastante a

pobdzagao das classes e dos grupos so'dais subalternos, na cidade e no campo

A Formagao do Capitalismo Transnacional

Simultaneamente a inteJpretagao simbolizada na "industrializagao

substitutiva de importag6es", ou no proleto de "capitalismo nacional",

desenvolve-se a tese de que a economia brasileira devetia bene6iciar-se ao
miximo da "hsergao" na economia mundial. Trata-se de por em prftica o
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proJeto de "capitalismo associado '', baseado no reconhecimento de que
esse

serra a mica c rcalmente eGicaz, produtiva c lucrative via de desenvolvimento

econ6mico. Combatem-se todas e quaisquer formulas nacionalistas; preconiza-

se o internacionalismo, o multinacionalismo e, nas d6cadas 6inais do s6culo XX,

o globalismo. Os sous autores, stores e executores evoluem de argumentos

liberals aos argumentos neoliberais, com os quads se desenvolve o novo ciclo de

globalizagao do capitahsmo em curse na uansigao do s6culo XX ao x)ll.
Todos estio mats ou memos alinhados com as diretrizes te6ricas e praticas
fotmuladas e induzidas pelo Fundo blonetirio Internacional (FMI) e o Banca

Mundial(BIRD), secundados pda Organizagao Mundial do Com6rcio (OMC)'
Deane os economistas situados nessa ]inha de pensamento e pratica

situam-se Eugenio godin, Octavio Gouvea de Bulh6es, Roberto de O. Campos,

Mario H. Simonsen, De16n Nato e alguns outros; claro que sem esquecer

outros cientistas sodais, a16m de setores empresariais. Mas esse 6 um

pensamento, e pratica, presente e ativo nas associag3es de empresarios, tins
corporag6es transnacionais, em amplos setores da media, em gerd pressionadas

pdas organizag6es de n2aJJse!!ag. Sio muitos os pf o6issionms,
economistas,

administradores, soci61ogos, cientistas politicos e ouUos formadores nessa

diregao. Muitos, intelectuds e empresados, forum mobdizados pele
neoliberalismo no clima da diplomacia da Guerra Fda, baseada no
maniqueismo ''capitalismo" e "comunismo

O que este em causa 6 a primazia do "mercado", em detrimento do

planejamento ''. Os autores e atores empenhados na critics e no desmonte do

proJeto de "capitalismo nacional" preconizam a associagao ample .. ! . : J .

com o

capltalismo norte-americano, europeu, japon6s e outros, isto 6, a franca, r4pida
e ample "insergao" da economia brasileira na economic mundial. Assumem que

a colaboragao, associagao ou hsio de empresas, coJ:porag6es e conglomerados,

compreendendo nacionais e estrangeiros, 6 o mehor caminho para o
deselavolvimento, o progresso, a modernidade, o "primeiro mundo

Esse linha de pensamento preconiza o "Estado Minima '

compreendendo a refarma do Estado, a desestatizagao da economla,
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privatizagao das empresas estatais, a pdvatizagao da educagio, saide,
previd6ncia; a rede6inigao das relag6es de trabalho, o abandono de

compromissos do Estado do Bem-Ester Social. O neoliberahsmo adotado

dmidamente pelos governos mihtares nos anos 1964-85 e ostensiva e

intensivamente pelos governos desde 1985, tem provocado coda uma ampla e

profunda alteragao das relax:6es entre o Estado e a Sociedade Cava, provocando

evidentes dissociag6es. Antes, quando predominava o projeto de "capitalismo
nacional '', haha-se desenvolvido um certo metabolismo entre a Sociedade e o

Estado. Depois, aos poucos, a medida que predomina o projeto de
capitalismo Uansnacional", desenvolve-se uma crescente dissociagao entre o

Estado e a Sociedade, rompendo-se o metabolisnlo que se havia criado nas

d6cadas anteriores. Modificam-se os signi6icados de "p6blico" e "ptivado

nacional" e "mundial", "individuo" e "sociedade", "povo" e "cidadio
democracia" e ''tirania

Na transigao do s6culo XX e XIX, as diretdzes adotadas pecos
governantes, em conjungagao com as corporal:6es transnacionais e as
organizag6es multilaterais, como o FMI, o BIRD e a OMC, t6m side alheias ou

mesmo adversas is tend6ncias predominantes na sociedade civil. A maioria dos

setores socials, compondo a major parte do povo, tem sido alijada de
conqustas socials que haviam alcangado em longas d6cadas de lutas sodais.

Grande parte da sociedade este sendo desa6lada a reorganizar-se e movimentm-

se de modo a sobreviver em um contexto no qual o Estado se transforma em

aparelho administrative de classes e gmpos socials, ou blocks de poder,
dominantes em escala mundial

Sob centos aspectos, o proleto de economia transnacionalizada, de

insergao crescente na economia mundial, de ahanga com metr6poles
impedalistas ou blocos geoecon6micos e geopoliticos, tem uma longa hist6tia
Uma hist6ria que se revela na sucessio dos acontecimentos e em mdtas

anflises da hist6ria, evolugao, progresso, desenvolvimento ou modernizagao do

Brasil. A "vocagao" europ6ia e norte-americana de parte importante das

elites" brasileiras sempre esteve e continua a ester presente nas controv6rsias e
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pradcas, teolias e ideologias, com as quaid se move o ! . . .l- ...

Brasil, desde a

Independ&ncia. Nio 6 demais relembrar que o Estado-Nagao nance a .. . J ...

sombre

do poder monaquico de raizes portuguesas, com as b6ngaos
do poder

=l . TT .J.. J A

modal:quico bdtanico, garantindo-se assim a legitimidade metaf6dca do Estado-

Nagio e dos governantes. Sem esquecer que a presenga ativa do impedalismo

ing16s participa decisivamente dos lagos econ6micos-Hnancekos e instttuQonus

indispens6xeis a formagao e consoEdagao do Estado nacional. .Alguns setores aas
elites'' taacionais que se haviam beneficado do coloniaRsmo portugues,

beneficiam-se durante todd o s6culo XIX do impedalismo ing18s; e no s6culo XX
combinam este com o norte-americano, que aos poucos subsdtui aquele.

Este pode ser uma suJ:preendente "bgao" dessa hist6ria: boa parte das
tes" empresatiais, intelectuais, mDitares e eclesiisticas tem escasso ou null

compromisso com a nagao, a sociedade nacional, o povo;.devido aos sells
vhculos, sempre renovados, com as "elites" transnacionais, desde o
colonialismo ao globalismo. Por isso testa sempre a impressao de que sio

esUanhos, ou alheios; na reahdade colonizadores, conquistadores ou
desfmtadores

Visto assam, em perspective hist6rica de larga duragio, o proJeto de

capitalismo transnacional" ou "globalizado", tem antecedentes
coloniahsmo e no imperi.absmo, entrando em novo dclo com o globalismo.

A Id6ia de Socialismo

Uma sese tamb6m notavel, por subs implicag6es pr6ticas e te6dcas,
concentra-se na an61ise da formagao e Uansformagao da sociedade brasileira em

termos de classes socials e lutas de classes. Debruga-se diretamente sobre as

formas de orgaflizagio social e t6cnica do traballlo e da produq:ao. Focaliza as

relac6es escravos e senlaores, operarios e burgueses, camponeses e
latifundiiti.os, nacionahstas e imperiahstas e ouUas categorias. Analisa as

diversidades e desigualdades, hierarquias e tens6es que se formam e

transformam no curso da hist6ria. Assam, nasce o gelato das revoltas,
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quilombos, groves, revoluq:6es, golpes e contra-golpes de Estado,

nacionalismos e alla-imperialismos. Esse a interpretagao da qual emerge a

exphcagao do carfter da "revolugao bwguesa" que se desenvolve de ama para
baixo principalmente no longo dos anos 1888-1945, com desdobramentos e

rescaldos importantes nas d6cadas posteriores. Esse 6poca em que se comp6e o

bloch agrido, sob a Primeira Repiblica(1889-1930) e ocorre a mpmra de 1930
quando se recomp6e o bloco de poder como industrial-agrftio

Sio vitios e notiveis os autores situados nessa corrente de pensamento:

em gerd inspirados nos escdtos de Cato Prado Junior. Ai estio Astrogndo
Pereira, Nelson Werneck Sodr6, Joan Cruz Costa, Leandro Kinder. Carlos

Nelson Coudnho e outros; sem esquecer antecessores notfveis, dentre os quads
destacam-se Euclides da Cunha, Lima Bmreto e Manoel Bonfim; e lembrando

as narratives de Gracdiano Ramos publicadas desde a d6cada dos Uinta. A

despeito de subs formulag6es diversas, Hstoriogri6icas e hter6rias, 6 inegivel

que com eases autores desenvolve-se toda uma intel:pretagio original da
hist6ria do Brasil, desde as condig6es e as possibihdades dos setores socials
subalternos da sociedade.

A tese da sociedade de classes e da hist6ria como uma hist6ria de lute de

classes remete iid6ia de uma sociedade sem classes, no que se revere is

condig6es de donlinagao e apropriagao. A reflexio critics sobre o presence e o

passado implica na busch de perspectives futuras, a redugao ou eliminagao da

alienagao individual e coleliva concretizando-se na emancipaq:ao de uns e

outros. Em lugar das diversidades produzindo e reproduzindo as desigualdades

cream-se as condig6es par ' que as diversidades produzam e reproduzam
multiplicidades, polifonias. '

Na transigao do s6cu]o XX ao X]X, quando se este entrando em um

novo dclo de globalizagao do capitalismo, a tele de que a hist6ria 6 a hist6ria
da formagao das classes socials e das lutas de classes este diante do desa6o de

dar-se conte de como o "na'tonal" e o "mundial" se mesclam e determinam

Ressurgem as pesquisas e os debates sabre imperialismo e globalismo

buscando repens'r o nacionahsmo e o internacionalismo, compreendendo que
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o novo ciclo de globalizagio do capitalismo institut um outdo e novo palco da
llist6ria. de lutas socials.

Mas as pesquisas e os debates que ressurgem reconhecem que no Brasil a

sociedade de classes emerge de uma sociedade de castes, enraizada em quake

quatro s6culos de escra:pismo, ou de diferentes formas de trabalho compuls6tio.
No s6culo XX, a sociedade brasileira combine a estmtura e dinimica de classes

sociais com os remanescentes de castes. Fli formas de sociabilidade, etiquetas de

relag6es raciais, padr6es de orgatlizagio da hmaia, trabalho, associag6es,

vizinhangas, escolas, igrejas, dubes e outras instituig6es nas quais manifestem-se

lagos remanescentes de castes mesclados com as pradcas das relag6es de classes.

Note-se que esse realidade social complexa, intrincada e contradit6da 6 bastante

diversificada, quando se comparam cidade e campo, indusuia e agdcultura,

regimes de tradig6es indigenas, afrobrasileiras e de imigrantes europeus chegados

nos s6culos XIX e )Q(. Na uansigao do s6culo XX ao XIX, o Brasil kinda tem

algo de uma cartografia de provincias e regimes, compondo um singular

arquip61ago s6cio-culturale politico-econ8mico em processo de integragao
simultaneamente nacionale translaacional.

A interpretagio da formagao e transformagao da sociedade brasileira na

perspective da sociedade de classes, revela nexos e movimentos fundamentais

do Brasil-Nagao, uma hist6ria auavessada por lutas sociais e ruptures

hist6ricas. E aponta para o proJeto de "socialismo'', como id6ia e pritica,
reivindicag6es e lutas, a caminlaa da democracia politico e social. Sob v&ios

aspectos, o projeto de "sodahsmo nacional" tem raines em momentos cruciais
da ]dst6ria brasileira; e este. desafiado a recrim-se, quando este em curso um

novo ciclo de globahzagao do capitahsmo, compreendendo

transnacionahzagao das classes e das lutas de classes.

O Brasil Brasilianista

E importante reconhecer que os brasiLanistas realizam uma contdbuigao

fundamental para a intehg6ncia do Brasi] ]: posshel construir toda uma
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hist6ria da formagao e das Uansformag6es da sociedade brasileira com base em

relates, cr6nicas, depoimentos, entrevistas, estudos, monogra6ias, ensaios e

texton de aicq:ao elaborados por eur opens e norteamericanos, entre ouuos. Serif

uma hist6ria um tanto caleidosc6pica, mas inegavelmente reveladora.

Diferentes aspectos da reahdade, is vezes insuspeitados pelos "nativos:

revelam-se em seus estudos. Simultaneamente, aspectos da realidade li,
examinados e explicados, adquirem outras signi6lcag6es, podem realgar-se ou

obscurecer-se. Sem esquecer que as metodologias e os esdlos de pensamento

dos brazihanistas muitas vezes sio bastante distintos, inclusive inovando na

construe:ao hist6rica, na pesquisa de campo, na monogra6ia e no ensaio.

Um terra que fascina boa parte dos braslianistas, norteameacanos:

europeus e outros, 6 a "questao nadal", tomada principalmente em termos do
contraponto "negros e broncos" na formagao e dinimicas da sociedade

brasileka. Sio muitos os estudos nos quais discutem-se os argumentos
envolvidos na tele, hip6tese ou nico da "democracia racial". DebruS:am-se

sobre os dados, realizam minuciosas pesquisas de reconstrugao hist6rica e de

campo, empenhados em desvendar o enigma, a tese, a hip6tese ou o moto.

Tamb6m sio notiveis os textos empenhados em descrever e exphcar

'comunidades'', "populag6es indigenas", "imigrantes" europeus e ais6ticos.

Estes estudos, juntamente com aqueles relativos a negros e broncos,
contribuem para o esclarecimento do temp "raga, povo e naq:ao"; passando pelo

moto da ''democrada racial" e o enigma da "mesdgagem:

Sio muitos e bastante diferentes os temps dos estudos brasihanistas. A

6nfase neste ou naquele temp altera-se com o corner dos tempos, em especial
devido a emerg6ncia de conjunturas criticas, situag6es problemfticas, ruptures

hist6ricas. Em algumas dessas ocasi6es pods havel revoadas de brasihanistas.

Nesse sentido 6 que nos argos da ditadura militar de 1964-85 multiplicaram-se

os estudos sabre a presenga e a abrang6ncia do poder mlitar na gestao do pals.

Alguns preocupam-se com as responsabibdades das Forges Armadas na

preservaS:io da "Leia Olden" ou "Seguranga e Desenvolvimento", que teriam

fido ameagadas pda democracia "populists dos anos 1946-64"; ou pda
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:imin6ncia" de uma "rep6bhca sindicalista". Em gerRI, os brasilianistas
;esqueceram" que a ditadura militar estava sendo um capitulo da hist6ria

brasileira no imbito da "diplomacia total" desenvolvida pecos govefnos
norteamericanos na geopolitics da Guerra Elia.

Desde 1985, com o t6rmino da ditadura mlitar e os inicios da

democratizagao, ou redemocratizagao, muldphcaram-se os estudos sobre a
'nova ordem econ8mica mundial e a economia brasileira", a "reforms do

Estado '', a "insergao" da economia brasileira, como "mercado emergente" na

economia global, entre outros tomas. Sim, em coda 6poca, situagao cddca ou
mptura hist6rica, reavivam-se os estudos brasdianisticos.

E claro que os estudos dos brasibanistas dialogam entre sie com os dos

brasileiros. Sio v4rios os temas nos quais estio e'ddentes os dialogos:
convergancias, fertilizaq:6es, controv6rsias e diverg6ncias. S:io vfrios os temps

envolvidos: "preconceito de marco e preconceito de origem", "bandeirantes e

pioneiros", iberoamerica e angloamerica", "catolicismo e protestantismo '

"populismo e neoliberalisino", "nacionalismo e globalismo". Em getal, no

entanto, os estudos braslianistas ahnham-se com as teses prevalecentes no

pensamento brasileiro.

Hf brasilianistas discrete ou ostensivamente normativos. Incutem nas

enuehnhas, ou abertamente em sous textos, sugest6es, id6ias, objedvos e
avisos, ou alertas, para albans setores socials ou para a sociedade como um

todo. Dedicam-se a compreender e explicar, bem como a formulae alvos e
difetrizes, modelos e procedimentos. As vezes, sio tamb6m consultores. Em

centos cason, parecem her6is civilizadores. E o que se pode depreender de
alguns escritos de Alain Touraine, Albert O. Hirschmann e Thomas E.
Skidmore, entre outros

Assim como ha textos de brasilekos que tamb6m possuem a mesma
entonagao normative. Nas enuehnhas, ou abertamente, sugerem id6ias,

objetivos e avisos, ou filer tas, para alguils setores socials determinados, ou para

a sociedade como um todo. Dedicam-se a compreender e exphcar, bem como a

formulae alvos e direUizes, modelos e procedimentos. .As vezes tarnb6m sio
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consultores. Em centos cason, apresentam-se como her6is civilizadores.
Parecem "brasihanistas nativos". E o que se depreende de alguns escritos de

Helix Jaguatibe e Roberto de Oli\-eira Campos, entry outros

Precursores, Clfssicos e Novos

E obvio que as intel4)retag6es sintedzadas aqui nio esgotam a ganja de

inteJ])retag6es parciais e abrangentes que se formularam e reformularam antes e

depots das mencionadas. Cube reconhecer que continuum a formulae-se novas

e diferentes intel:pretag6es do Brasil, algumas totalmente originals, ouUas em

di61ogo e compromisso com as mencionadas. Etta 6 uma questao interessante:

o pensamento brasileiro 1{ desenvolveu um compromisso forte, is vezes
obsessivo, com as intel:pretag6es que se de6inham coco "clfssicas". E 6 claro

que isto pode ser uma conquista, mas tamb6m pode ser um impedimento.
Todo cientista social este desa6iado a desenvolver a sua pesquisa e anilise a

parr do que estava, esb ou parece estabeleddo; 6 como se olhasse o presente,

o passado e o futuro desde o olhar de algum classics; e nao desde os sells
ombros. Mas este nio 6 a regra 6nica e inquestion6vel. Algumas inteJpretag6es

se langam como absolutamente diferentes, no sentido de que instituem novas

vis6es da hist6ria, da tecitura da sociedade e da economia, dos logos do poder

politico, das rdzes e signinicag6es da cultura; estabelecendo novas modalidades

de olhar, observer, descrever, compreender, exphcar.

Neste senddo 6 que se podem distinguir ''precursores", ''clfssicos" e

'novos'', quando se trata de explicar o Brasil; entendendo-se que os novos sio
realmente inovadores, no sentido de que instituem novos pmametros,

desvendam outros nexis, percebem diferentes dinamismos nas formas de

sociabHidade e nos logos das forges sociais; compreendendo con6lgurag8es

hist6ricas, formas de pensamento e culture, estilos de dda.

Dense os "precursores", colocam-se Euchdes da Cunha, Alberto

Tones, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, Silvio Romero, Jose Velfssimo,
Machado de Assis e Lima Barrett; sem pre)ufzo de Tavarcs Bastos, Jose de
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Alencar, Jose Bonificio e Frei Caneca, a16m de outros. Sem esquecer Eduardo
Prado e Varnhagen

C)s precursores estio mergulhados na sociedade cscravocrata. A despeira

de refletirem em termos de teodas e sugest6es do pensamento europeu, estio

desafiados a compreender e exphcar a formagao de uma sociedade civil e Estado
enraizado no escravismo. Data metifora das "u6s rages tastes", de que ka hlar

Olavo Bilac, traduzindo uma inquietagao crescente no s6culo XIX e presents no

s6culo XX. Data presenga explicita ou implicita do darwinismo social, adanismo,

evolucionismo e positivismo. Sio autores is vezes at6nitos diante do ins6hto de

pensar o Estado-Nagao com base em uma populagao simultaneamente

indigena", "afhcana" e "lusitana", em um pals imenso, disperso em provincias

isoladas, em uma sociedade na qual se da a combinagao aparentemente eficaz

entry escravatua, economic ptimaria exportadora, liberalismo nas relag6es

extetiores e monarquia. Sim, estes sio alguns dos temas com os qums os

precursores pensan o Brasil em formagao: raga, povo e nagao, cenualismo e
federalismo. escravatura e monmquia, europeizagao e ameacafwagao

Dense os "classicos", confomie se viu, destacam-se Jackson de

Figueiredo, Oliveira dianna, Gilberto Freyre, S6rgto Buarque de yolanda,
Roberto C. Simonsen, Cato Prado Jador e Eugenio rudin

Tornados em conjunto, os clissicos estio fascinados pda ''questao

nacional''. Empenham-se em descrever, compreender e explicar coma se forma
a sociedade civil e o Estado, a populagao e o povo, a culture e a mentahdade, a

hist6ria e as tradig6es, a ordem e o progresso. Para des, o Brasil 6
principalmente um pals mercado pda "vocagao" agrfria, cuba economia,

polftica, sociedade e cultura enraizam-se na agropecuaria e mineragao. Fade at6

modernizar-se, mas a partir de e nos litnites das condig6es agr6rias instituindo o

subsuato gerd da sociedade: carta de aW.cm, borracha, cacau, gado,

exuativismo, mineragao e caG, principalmente caH, predominante desde
meados do s6culo XIX aos argos uinta e quarenta do s6culo XX. Alguns

colocam-se a industdalizagao cano algo possivel, rlecesshio e proprio da

dinimica da sociedade tomada homo um todo.
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A 6poca em que se produzem os principals esudos dos c16ssicos 6
tamb6m a 6poca dos rescaldos da Primeira Grande Guerra Mundial e da

Revolugao So\-i6tica, do "crash" da Bolsa de New York, da d6bicle da

economic cafeeeira e da Revolugao de 1930, com desdobramentos posteriores
importantes. E a 6poca da Semalla de Arte Moderna, do Tenentismo. da
fundagao do Partido Comunista e do Centro Dom Vital. Fundam-se

uMversidades e institutos de ensino e pesquisa de cunho universitftio.

Simultaneamente, delineam-se alguns dos contornos do projeto de "capitalismo
nacional"; e if se fda em socidismo.

Os ''novos", realmente inovadores, assinalam nitidamente diferentes

intelpretag6es do Brasil. Instituem ouuos parametros de compreensao e

exphcagao da realidade portico-economics e s6do-cultural. Estio mats ampla e
sistematicamente imersos na cultura das ci6ncias socials, em alguns casos
bene6iciando-se dos padr6es de ensino e pesquisa desenvolvidos no fmbito

uMversit6rio. Esse o contexto em que produzem subs anflises e criag6es Mario

de Andrade, Florestam Fernandes, Raimundo Faoro, Clovis Moma, Jacob
Gorender, Celso Fur tado, Antonio Candido, Mario Pedrosa, Alfredo Bosi.

Candida Portinati, Graciliano Ramos e Oscar Niemeyer.

E 6bvio que essen autores dialogam com os clfssicos e os precursores.

Inclusive revelam compromissos e continuidades, implidtos ou assumidos com

alguns. Mas tamb6m 6 6bvio que inauguram novas intel:pretag6es do Brasil, seja
etn alguns dos sous problemas fundamentais, deja em suas vis8es de conjunto.

Os novos estio empenhados em aprofundar a anflise da tecitura da

sociedade brasileira, em suns instituig6es e valores, classes e grupos sociais,

hist6tia e tradig6es, formas de organizaS:ao e condit:6es de transfonnaS:ao,

reforma e revoluq:ao. Bene6lciam-se amplamente das conquistas das ci6ncias
socials, por suns pesquisas de reconstmgao hist6rica e de campo; combinando
economic e sociedade, politico e cultura, com acentuado sentido de hist6ria e

do contraponto entre as nag6es. Partum da preliminar de que a anilise da

realidade social precisa deslindar a formagao e dinimica das classes e gmpos
sociais, das condig6es e possibilida da consci6ncia de individuos e coletividades,
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envolvendo as formas de sociabilidade e os logos das fora:as sociais. A16m das
dentidades e alteridades, trata-se de deslindar as diversidades e as

desigualdades, de forma a alcangar-se o enigma dos movimentos da sociedade.

E bastante evidente que os novos la trabalham amplamente insetidos em
universo hist6rico e intelectual em que se colocam os desaRos: fascismo e

nazismo, liberahsmo e nacionahsmo, mercado e planeJamento, reforms e

revolugao, capitalismo e socialismo, alienagao e emancipagao
Vistos assim, homo um todd abrangente e em perspective de large

duragao, os precursores, clfssicos e novos de par-em'par com os brasihanistas

de villas 6pocas e nacionahdades, pemitem construir todd uma ample,

complexa, m61tipla, colorida e sonora visio do Brasil; como se fora um painel

um mural de largas proporg6es, caleidosc6pico.

Hist6ria e Ficgao

Vistas assam, em petspecdva ample, logo mica evidente que o Brasil 6 um

pals sobre o qual ha todd uma profusao de expkcag6es, inteJpretag6es ou tests;
como se fosse uma "terra de papagaios". Rests sempre a impressao de que ao

lido do empenho em esdmecer situag6es, conlunturas, impasses, 6pocas, mptu"s
e perspecdvas, ha tamb6m o empenho em confeJh signiRcados, exphcar
recou8ncias, descobtir tend6ncias, dadficar perfis e movjmentos de uma

totahdade geohist6dca, politico-econ8mica e s6cio-cultural um tanto erritica.
Este 6 a id6ia: o Brasil 6 um pals que se pensa continua e reiteradamente.

Tanto 6 assim, que pode ser dsto como uma "Hbrica" de explicag6es, uma

colegao de intel:pretax:6es compondo toda uma visio do pals no curso da
hist6tia. Simultaneamente, revels-se uma "inc6gnita sem fim", continua e

reiteradamente taquigrafada, com o que se adquire alsionomia, expressio,
colorido. sonod.dade, harmonic, estrid6ncia. Mas tamb6m pode ser dsto como

uma "nebulosa" movendo-se no espago e no tempo, ao acaso das forges sociais

intenaas e externas. Eventualmente, revela-se uma luge narrative atravessada

por dilemas, impasses e perspeclivas que o leitor vislumbra.
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Uma aventura intelectual possjvel, interessante e altamente criativa 6

tomas as exphcaq:6es, intel:pretag6es ou teses em conjunto, umps e outras vistas

coma uma ampla e complexa narrative sobre a formagio e as transformag6es
do Brasil.

As tests aqui sintetizadas e referidas podem ser vistas em conjunto;
como distintas vers6es sobre a formagao e as transformaS:6es da mesma

sociedade. Seriam distintas explicag6es, coda uma das quads contendo uma
contribuigao importante para o conhecimento dos desenvolvimentos da

sociedade brasileira. Setiam distintas explanaS:6es compondo uma 6nica e
complexa explicagio do Brasil. Este 6 uma hip6tese perfeitamente cabivel: as

tests combinam-se em uma intelpretagao integrada, abrangente e convincente,

dando costa de todos os aspectos fundamentais da formagao e transformag6es

do Brasil, compreendendo os periodos, ou as tr6s idades, Co16nia, Monarquia e
Rep6blica, em subs imphcaq:6es geohist6ricas, politico-econ8micas e s6cio-

cultwais; atravessando o coloniabsmo, o impetialismo e o globalismo

Mas essas mesmas tests podem ser vistas como narratives que nio s6
Giccionalizam a hist6ria coco, em conjunto, comp6em uma ampla e complexa

narrativa 6iccional Nesse cano, as explicaq:6es, interpretag6es ou tests podem
ser tomadas como narratives naturalistas, reahstas, impressionistas:

modernistas, surrealistas. Langam-se em distintas tonahdades e andamentos.

estabelecendo diferentes situag6es problemiticas ou critical, normais e
tranqtiilas, bem como 6pocas e ciclos, elegendo individuos e coletividades:

classes sociais e gmpos socials, formas de governo e proJetos nacionais, golpes

e contra-golpes, quarteladas e revolug6es que sel:iam marcantes, verossifneis,
representatives, dpicos, simb61icos. Vistas assim, nesses termos, as teses

comp6em uma narrative de grande envergadura, metanarradva, complexa e
abrangente, de tal modo que nell o leitor encontra metfforas e alegorias, bem
como vibragao, tensao, mist6rio, revelagao e aura, com o que se tech uma vista:

ins61ita e fascinante obra de 6lcgao; reconhecendo-se que a 6icgao pode ser uma
forma de esclarecimento
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ALBERTO TORRES EM CONTRAPONTO AO
"ESPIRIT0" DE REVER£NCIA A EUROPAi

Re !ato RamzosMadiHf

Apresentagao

O presente texto se refers ao esforgo da elite brasileira de sentar-se a

mesa dos parses "civilizados", imitando subs modes e costumes e elaborando

um proJeto modernizador, visando apagar todo resquicio daquilo que nio
aparentasse ser europeu

Esse proleto s6 nio conseguia apagar que nem toda populagao brasileira

poderia participar do banquete, pols um Brasil a margem de tal proJeto,
continuou existindo.

Serf visto no artigo que alguns intelectuais, ence des Alberto Torres,
chamam a atengao dessa porgao interiorana e "atrasada '' nio incorporada polo

proleto modernizador e pelo espidto de rever6ncia ao estrangeiro.

Cosmopolitismo e Modernizagao

O advento da Repibhca nio signi6icou apenas a substituigao de um

modelo politico por outta, mas tamb6m proclamou sonoramente a vit6ria do

cosinopohdsmo ' no Rio deJaneha

;:HUmm=UREH==:':
Bcbedouro. .. .. .

primeiras d6cadas do s6culo XX, desejavam a todd Gusto aparentar serum europ6ias
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Na area cenual da cidade ester em dia com os menores detalhes do

cotidiano do velho mundo era sinai de presdgio. Procurava-se imitar nio

apenas os 6igurinos, o mobih6rio e as roupas, mas tamb6m as escolas 6Hos6Hicas

predominantes, o comportamento, o lager, as est6ticas e at6 mesmo em termos

doenga e snide a refer6ncia era a Europa.4

Este visio que reverenciava o espirito europeu se fez presente no 61timo
quartel do s6culo XIX e nos pJ=ime&os anon do s6culo XX, sobretudo nos

governor de Prudente de h£oraes (1894 - 1 898), Campos Sales (1898 - 1902) e

Rodriguez AJves(1902 - 1906). Neste pedodo houve um grande esforgo de
recuperagao da imagem do Brasil no exterior, ocorrendo at6 mesmo a

demoligio da arquitetura identificada com o passado colonial.

Champ a atengao o faso de o Brasil participm como side das exposiq:6es

universals de 1861.S As exposig6es colocavam na vitrine as ildmas inveng6es
em termos t6cnicos e ciendHlcos. As classes dominantes ao esdmularem a

pa:tidpagao do Brasil nio s6 homo expositor, mas como sede, dsavam
participar da paisagem do cosmopohtismo coma discipulos do progresso.

A reforma wbanistica ocorrida na capital federal dwante a administragao
do prefeito Francisco Pereira Passos -- com o oval e apoio do Presidente

Rodriguez Alves -- em que houve alargamento das mas e a construgao da

avenida central, espelhando-se na arquitetura parisiense, sobretudo a da 6poca

em que Haussman remodelara a arquitetura da capital parisiense, modvado pele

apoio de Luis Napoleao, espellaa o esphito cosmopohta do periodo.

Este reforms urbanistica replete a concepgio de modernizagao daquele

momento. Assam, progresso, civilizagao, modernizagao elam as palavras de
ordem das elites no inicio do s6culo.

Do panto de vista t6cnico, o Rio de Janeiro do s6culo XIX era um,
cidade desorganizada, e sem possuir uma infra-estmtura bisica com uma cede

' SEVCENKO, Nicolau -f//era/z{/"a com nzksda- S5o Paulo : Brasiliense 1999
' Sabre o hist6dco das exposig6es universals ver HARDMAN, Francisco Foot -- Zre/7z

ran/ai/l?a - a modern/dade na ie/va - S5o Paulo: Companhia das Letras, 1988, cap. 2 e 3.
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de agra e esgoto, causava estranlaeza ao olhar do estrangeiro ou mesmo de
brasileiros que tomavam contato com as cidades europ6ias

Por6m, o esforgo modernizador nio era dkigtdo apenas ao mundo
urbano, mas presente tamb6m em "miss6es" dhigidas ao interior do pals
Canudos constitui-se o exemplo dais conhecido e dram6tico. O ex6rctto

republicano voltou suas armas aos sertaneJos, ]iderados por .Antonio
Conseheiro, massacrando-os. Acreditava-se estar combatendo a barbhie eo

auaso, camuflados pdas id6ias monarquistas de Conselheiro

Assam, a intel,engao federal exprimia o signi6icado superior dos

pr6prios principios federativos: era a colaboragao dos estados numb
questao

].

que interessava a todd federagao. Euchdes da Cunha descreve a visio do

governs em relagao aos sertane)os de canudos:

ningu6m se iludia ante a situagao sertaneja. Acima do
desequilibrado que a dkigta estava .toda uma sociedade de

rdatfdos. O ambiente moral dos sert6es favorecia o

contag.o e o alastramento da nevrose. A desordem, local
aida, podia ser nicleo de uma conflagragao. em todo .o
interior do Norte. De sorte que a intervengao federal exprimia

o signiRcado superior dos pr6prios principios federadvos: era
a colaboragao dos estados numb questao que lnteressava nao

la a Bahia, mas ao pals inteuo '

Canudos resistiu o quanto pode, assam como a populagao pobre do Rio

de Janeiro resistiu a reforms urbanisdca e ao saneamento da capital da

Repiblica. A reagao a esse proleto modernizador, por parte da populagao

pobre foi intensa, talvez porque um trago marcante dessa modernizagao tenha

sido o autotitatismo. Em nenhum momento, os "modernizadores da
sociedade" refletiram sob o aspecto politico ou social, mas somente se

apegaram is quest6es t6cnicas, como 6nico mecanismo de modernizagao.
Jaibais se associou as modi6tcag6es wbanisticas ou das zollas runs as

id6ias de cidadania, democtacia ou igualdade. O desejo popular foi

6 CUNHA, Euclides da - Os serf8ei -- Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 2000, P. 208
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simplesmente ignorado. O povo que tinha fido indiferente a Proclamagao da
Repablica era apenas uma abstragio na cabega dos te6ricos modernizantes.

Imitm a arquitemra parisienne no Rio de Janeiro, era antes de oado demmcar o

espaq:o urbano das elites e afastar a present:a inc6moda da pobreza

Pode-se mencionar quatro principios que regeram a Uansforinaq:ao do
espago p6bhco carioca:

*...); a condenagao dos hfbitos e costumes ]igados pda
mem6ria a sociedade tradicional, a negagao de todo e
qualquer elemento de culture popular que pudesse macular a
imagem civihzada da sociedade dominante; uma poHdca
rigorosa de expulsao dos grupos populates da area central da
cidade, que seri praticafnente isolada para o desfrute
exclusivo das camadas aburguesadas; e um cosmopohtismo
agressivo, profundamente identi&cado com a vida
parisiense

O que ocorreu nests cano, foi um nitido projeto de modernizagao

consenadora, ou deja, sem alteragio profunda da order social.8 Neste tipo de

modermzagao, as classes ditigenEes ou elite didgente conduz e promove o
processo, distintamente do proleto de modernidade em que o estamento
dirigente apenas coordena e organize o movimento.9

Podemos diner que o proJeto modernizante imposto icidade do Rio de

Janeko e a ouUas regimes 6 um elements importance para andisarmos a forma
que a modernizagao assumiu entre n6s no alvorecer do s6culo XX. Por outta

lado, o citado projeto refleda a mentalidade da elite brasileira que meramente

SEVCENKO, Nicolau - op. cit., p. 30

' O livro de Peter L. Eisenberg "Modemizagao sem mudanga" 6 um consistente exemplo de
homo pode ocorrer modemizagao das t6cnicas de produgao sem alteraggo da ordem social. O
livro estuda a produgao agucareira em Pemambuco ence 1840-19]0 e mostra que apesar da
substituigao dos tradicionais engenhos por usinas capitalistas, as condig6es de exist6ncia das
classes subjugadas, continuaram a mesma de dances. EISENBERG, Peter L. .A4o(Ze/'/?fzafda
se/z? /7zzfda/?fa -- Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1 977 '
9 FAORO, Raymundo -- .axis/e uaz .pe/?semen/o po/pico bras//afro? -- S5o Paulo: Atica. 1994.
P
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imitava os padf6es europeus, formulando a id6ia de uma poKdca cienti6lca,
arima das reals conting6ncias da realidade brasileira.

O Recrudescimento do nacionalismo

Com o advento da Primeha Guerra Mundial, veri6tcam-se prohndas,

modi6icag6es, na vida intelectual brasileira, o que antes era mena imitagao dos
valores culturais europeus, com o intuito de adentrar-se em um estaglo

ex oluido da hist6ria da humanidade, cede luge a uma profbnda incerteza

quando ao fbtuo da civilizagao. VeriBlca-se neste contexts uma transformagao

no signi6tcado do nacionalismo. Rompe-se com a heranga europ6ia, pelo memos

na vertente que pressupunha que o nosso auaso se delia is rages que

compunham a sociedade brasileira. E se at6 entio o nacionahsmo era refbtado
com a alegagio de que estava obsoleto em uma 6poca de intenaadonalizagao, as
id6ias nacionalistas se redgoram pelo ceos instalado pelo conflito armado

mundialmente. Nas palavras de Skidmore:

A guerra, todavja, fora um lembrete bmtal de que o
nacionaRsmo esbava lodge de obsoleto. O conflito desmendra a

ideologia liberal, que, a libor, presaevia para o Brasil um paper
mellor txum mundi dominado cada vez mats pda Ewopa. sodas

as grander pot6ndas europ6ias forum acusadas de cupidez
tedtodal e econ6mica i'medida que o debate sobre a
responsabaidade de gueua se azedava. Cadcatums do canter
nacional de coda uma das naS:6es inimigas tomamm-se comuns, e

fbz sua apadgao a propaganda sistem4tica, de estilo modemo. O
.esultado, no Brash fbi que as discuss6es sabre a nacionahdade e

sobre os objedvos nacionais ganhamm relwincia '

Se.,cenko ao tratm da atividade jornalistica que naquele interregno

empregava grande parte dos intelectuais e dos homers de letras,
tamb6m

entende que a guerra despertara uma febre nacionalista, uma vez que, o espmto

o SKIDMORE, Thomas Piero no .B/'ance. Rio de janeiro : Paz e Terra , p. 189
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despreocupado e cosmopolita 6icari estigmatizado. Diz o tutor de liZengfz/xa
coho 'bAiss&a'.

Com a vinda da guerra, o tom mundane, cosmopolita e
despreocupado dessa imprensa sei:ia, por6m, estigmatizado
por todd a parte. Sobrevieram as maiores investidas contra
toda forma de ideahsmo ou smartismo liter4rio residual. E a

campania contra o "bovarismo" dos intelectuais que se
alienavam de sua pr6pi:ia terra e realidade, trocando-a pda
fantasia ou pda Europa. A intelectualidade passe por uma
tentative de depurar o grupo intelectual na suas crengas,
gostos e caracteristicas, selecionando os elementos e
desdlando as id6ias afim de que ele pudesse assumir o desdno
a que os novos tempos o arrastavam. A nova febre

nacionahsta os conduzka a condigao de "escola da patna
Era preciso, pols, separar o joio do togo

Na Ewopa, nio somente a guerra em $i, mas tamb6m as conseq$6ncias

do conflito armado mundial, levam a um fortalecimento de principios
nacionaJistas, ptincipalmente os de cunho nzilsoniano que quedam coincidir as

fronteiras dos Estados com as fronteiras da naciona]idade e da lingua

Em outras palavras, a primeira guerra levou a derrocada dos Imp6rios
multinacionais da Europa cenUal e Oriental, cujo exemplo supreme era o
Imp6rio Austro-H6ngaro. Neste caso, o rearranjo do maps do velho continente

passe''a pda suposigao de que os povos de mesma origem 6tnica, hngHstica e
cultural teriam direito a uma autodeterminaq:ao

Desta forma, o peHodo que vai de 1918 -- 1950 se lorna o pedodo de
apogee do nacionalismo, em verdade como resultado de dots fatores: a

Revolugio Bolchevique e o colapso dos grandes imp6rios multinacionais, pols
se tornara mats prudente para os ahados adeihem aos argumentos wilsonianos
do que os bolcheviques

SECENKO. Nicolau
HOBSBAWN, Eric J

2' edigao, 1998, p. ]59.

OP. cit., P.100.
Nagaes e nacionatisnto desde 1870 Rio de Janeiro: Paz c Telva
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A Anflise das Dicotomias Brasileiras

No Brasil, o arcabougo de id6ias nacionahstas recrudesceu e

incrementou, uma vez que teve tamb6m que hdar com a questao econ6mica

ligada iindusUializagao e a urbanizagao, e com as quest6es socims que lsto
acarretava, homo o crescimento do n6mero de operfrios e dos habitantes das
cidades

Reproduziria-se no Brasil pda especificidade de sua urbanizagao,

ocorrida pda expansao do mercado externo, um cenfrio ex6tico em que as

grandes cidades lodge de se integrarem com o seton rural ou com as cidades do
interior parecem, se afastar e legal ao esquecimento as regimes interioranas.
Como bem mostra Emilio Viotti da Costa:

'a urbanizagao no s6culo XIX seria menos auto da expansao
do mercado interno e mais reflexo da expans:io do mercado
internacional e do desenvolvimento da economic de

exportagao de produtos uopicais destinados aos mercados
europeu e americano do norte e setores subsidifrios; da{ o
contraste entre os centros urbanos litorineos ligados a
economic dc exportagao e as cidades interioranas. Dai o
canter 'ex6tico ' das cidades litorineas voltadas mats para

Europa do que para '6; f?/h//d e incapazes de exercer uma
influ8ncia modernizadora dais profunda nas zones rurais".14

As cidades se tornam assam para user uma expressao consagrada
:cidades mortis".i5

3 Sabre as mudangas provocadas pda industrializagao e urbanizagao e suas conscqUencias
sociais e polfticas no Brasil ver: FAUSTO, Boris - Zraba//zo zzrbai20 e condi/o soda/ - S5o
Paulo: Difel, 1977, 4' edigao. Para a finalidadc deste trabalho basra nos atermos, por
exemplo, a um dado levantado pol Fausto e que exemplifica a intensa urbanizagao. Em 1890
S5o Paulo possufa 64934 habitantes, e em 1900 chegou aos 239.820 habitantcs, registrando
uma elevag:io de 268% em dez anos
i4 COSTA, Emflia Viotti- Da A/oi2argtzfa a RepzZb//ca - S5o Paulo: UNESP,1999, p.259

5 Este expressao deu tftulo a livro de Monteiro Lobato, onde 6 nftido o sentimento de
nostalgia cm relagao ao definhamento de alguns cidades como a sua Oblivion: "A cidadezinha
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Neste contexto 6 que o discurso de Alberto Torres encontra
ressonincia. Torres teoriza sobre o processo de urbanizagao e indusuializagao,

concluindo que o Brasil teria uma vocab:ao agr4da:

;o desequilibrio das sociedades modernas resulta,
principalmente, da deslocagao constants das populag6es, das
zones rurais para os centros populosos, da agdcultura para as
indisuias, do esforgo produdvo para as manufaturas e para o
com6rdo. O Brasil tem por destino evidente ser um pals
agricola: todd ag:io que tender a desvif-lo desse destino 6 um
crime contra a sua natureza e contra os lnteresses
hum.amos".t6

Para Alberto Torres o abandono da terra era o principal respons6vel

pelo atraso do pals. Era preciso fear o trabalhador no campo e criar uma
grande empresa nacional, capaz de produzir alimentos para a nossa populagao.

Neste sentido, para o actor, nossa mio-de-obra 6 capaz e nossa terra a

das mats ferteis que o mundo conhece, sendo n:io s6 desnecessfria coma
nefasta a imigragao europ6ia.t7 Pdas subs palavras mica claro que a importagao

de mio-de-obra era simples recurso protelat6rio:

onde moro lembra soldado que franqueasse na marcha e, n5o podendo acompanhar o
batalh8o, f beira do caminho se deixasse vicar, exausto e s6, com os olhos saudosos pousados

na nuvem de poeira erguida a16m. Desviou-se dela a civilizagao. O te16grafo n5o a p6e a fda
com o rests do mundi, nem as estradas de ferro se lembram de uni-la a rode por interm6dio
de humilde ramalzinho. Desviou-se dela a civilizagao. O te16grafo n5o a p6e f fda com o
rests do mundo, nem as estradas de ferro se lembram de uni-la a rode por interm6dio de
humilde lamalzinho. O mundo esqueceu Oblivion, que ja foi rica e 16pida, como os homens
esquecem a atriz famosa logo que se Ihe desbota a mocidade. E sua vida de vov6 entrevada,
sem netos, sem esperanga, 6 humilde e quinta como a do urup6 escondido no sombdo dos
glot6es. - LOBATO, Monteiro - Cfdades .A/or/as - S5o Paulo: Brasiliense, 1964.

tOR:R:ES, P\llbettn -- O Problems naciona! brasiteiro; introdugao a unt progranta de
area/212af o nacfona/ S5o Paulo: Companhia cditora nacional, 1933., p. 208

S6 o Estado de Sgo Paulo, em dez ands (1890-1901) recebcu mais de 700 000 colonos
estrangeiros. COSTA, Emflia Viotti da -- Z)a A/onargt(fa a Repdb/fca -- S:o Paulo: UNESP,
1999
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A necessidade de capitals e de brazos estrangehos elam um
dos abrigos a que se tinham acolhido a nossa indo18ncia e o
oslo dcspreparo, em face dos problemas da nossa cconomia,

que, nio sabendo solver, iludiamos por esse forma. Esse apelo
nio tem por sio apoio de nenhuma teolia. Ningu6m
concebeu jamais o cr6dito como memo de solugao fs crises de
prodigalidade e da desorganizagao econ6mica, nem a
importagao de gente, fs da desorganizagao do trabalho: 6 um
simples recurso protelat6do, explorado por intermedi6dos
que vivem nas capitais e cercam os governor, e implorando
pda necessidade sequiosa da produgio, em eterna h16ncia,
enquanto os dirigentes, sem capacidade para dar soles:6es

prfticas, continuum a comprometer os povos nos discos de
suns concepg6es fantasistas".18

Produq:ao para o consumo interno, a partir da pequena propriedade,

constitui-se no pilaf cenual da proposta agradsta de .Nberto Torres. Esse

'ruralismo" palace ser o calcanhar de Aquiles do pensamento torreano, sendo

por muitos ci:iticado, como visio romantica, simplista e consewadora.
Nio se pode deixar de concordar, em parte, com essa critics ao chamado

mr ahsmo romfntico de Tori:es, mesmo porque a indusUializagio se mostrou

nao s6 inevitavel, cano tambdm necessiria, para o desenvolvimento

econ8mico do pals. Entrementes, cabe lembrar que a Rep6blica Ohgirquica

apresentava modelo agrario exportador, assentado no ladfundio e a proposta

agrafista de Torres preconizava justamente o caminho inverse, pequena
propriedade para o consumo interno contendo, portanto uma cddca a politico

8 TORRES, Alberto - Oprah/e/na nac/ona/ b/'ai!/Biro - op. cit., p. 29
9 As crfticas a esse ruralismo de Alberto Torres podem ser resumidas pdas palavras de
Wilson Martins : Ele n5o apenas pensava que o Brasil era um pars "essencialmente agricola
mas, ainda, queria quc assim continuasse para sempre -- c que, sem abandonar de dodo as
randes culturas de exportagao, homo o cafe, modcrasse sensivelmente a sua extens5o

dedicando-sc de preferencia as pequenas lavouras de generos alimentfcios. (...) Assim, n6s
trocariamos" alface e abobrinha por ferro e cimento, o que basta para demonstral o realismo

dessas concepg6es; dccidido a substituir a industrializagao aquela altura incipiente pda
pequena agricultura. MARTINS, Wilson. J7isf6ria da ink/£g8/?cfa b/asf/Circ. S2o Paulo
Cultrix, 1978, p.5.
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econ6mica adotada no pds, podendo server de instmmento para os grupos que

pretendiam critical o modelo repubhcano.

A questao da terra na Primeira Rep6blica, era na verdade um
prolongamento delta questao, desde os prim6rdios do pals. A posse da terra

sempre representou um elements de poder e presdgio e em uma conjuntura
que levou a aboligao da escravidao, ela permaneceu coco 6nica remanescente

para elite propriet6ria deste poder e presdgio.

Aida no pedodo quc vigorava a escravidao, o Abolicionista Joaquim
Nabuco percebia as mazelas que o regime da escravidio assentado na esUutura

da grande propriedade cassava ao desenvolvimento das cidades. Sobe a 6gide

da escravidio t(nhamos a divis5o de todo solo explorado em certo nimero de
grandes propriedades, dizia Nabuco:

:'Por isso tamb6m, os progressos do interior sio aDIos em
trezentos anos de vida nacional. As cidades, a que a presenga dos
govemos provinciais nio da uma animus:ao arti6cial, sio por
assam dizer cidadcs mortis. Quash today sao decadenEes. A capital
centcalba todos os fon)ecimentos pma o interior(...) Elsa feta de
centxos locals 6 tio grande que o mapa de coda provjncia podeda
ser feito sem esconder nenhuma cidade gorescente, notando-se
apenas as capitals. Muitas desks constam mesmo de
nsigniacantes coleg6es de cases, culo material todo, e tudo o que

nelas se cont6m, nio bastaJia pma fomiar uma cidade noHe-
amedcana de d6cima ordem. A dda das outms 6 precada, fRItZ
Endo o que 6 bem-este; nio hi fgua encanada nem iluminagao a
$s, a municipalidade nao tem a linda particulw mediallamente
abastado, nio se encontm o rudiments, o esbogo sequel, dos
6igios funcionais de uma cidade. Sio esses os gmndes resultados
da escmvidio em trezentos anos".20

Os Abolicionistas, coma os da estitpe de Joaquim Nabuco, pretendiam

muito maid do que apenas faber finder o cativeiro negro, propunham tamb6m

medidas que levassem a uma democratizagao da Terra.

zo NABIJCO, Joaquim - O .4ba/icionismo -- S5o Paulo: Publifolha. p. 107
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Por este modvo, a hip6tese de que os ladfundihios apoiaram a
implantagao da Rep6blica, ou pelo memos deixaram de defender a monarquia
vislumbrando o fbtwo como forma de mantel certo prestigto politico e

impedir uma reforma agraria, parece mais pertinente do que a hip6tese de que

dekaram de apoiar a monarquia por rancor em virtude da aboligao da
Escravid:io. Em outras palavras, os latifundi4rios temiam que uma vez que as

estmturas polidcas e sociais do Imp6do tinham sido insu6icientes para impedir
a abohgao, tamb6m seriam para impedir a reforms agrhia.

Richard Graham, ao analisar o apoio dos latifundi6rios

repubhcanismo, vaticina:

Eles adeikam ao movimento repubhcano nio tanto por
despeito e amargura, mas para evitar aquilo que shes parecta
um desastre at6 major do que aquele da aboligao: a reforma
agrada. H.aviam descoberto que nem des nem as estmturas
politicos do Imp6tio elam suRcientemente fortis para impedir
a aboligao, e sabiam que a reforms agrfria era parte do "saco
abolicionista. Tendo recuado diante de uma questao,

procuravam agora defender-se contra outta".21

Pda fazio de Alberto Torres sempre ter insistido no desenvolvimento

da pequena props:iedade, inclusive tomando medidas governamentus coma
Presidente da Provincia do Rio de Janeiro nessc senddo, pode-se classificar a

seu comportamento politico, ao ments neste aspecto, coco fazendo parte do
n6cleo reformists, principalmente pda sua proposta do imposto terdtodal
rural. Sabre este iniciadva diz Marieta de Moraes Ferreira:

A.lberto Torres e sells auxihares formularam um plano de
reformas inovador e de carfter estrutural. Partindo do

diagn6stico de que a raiz da elise fluminense localize\-a-se na
grande propriedade e na escassez de mio-de-obra,
propunham a dihsio da pequena pro!'riedade,. a valorizagao
do trabalhador nacionale a diversificagao da agriculonra

2i GRAHAM, Richard -- fsc/"av/d o, R(go/'/ma e /mperfa/is/7zo -- S5o Paulo: Perspectiva:

1979, P. 183
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\ implementagio dense pfograma estava bgada a leformas de
carfter Hlnanceko e econ6mico, nas quads imposto territorial
assumia um papel -- chafe".22

A16m disso, com a preva18ncia dos interesses urbanos se acentuando, o

homem do interior -- o Uabalhador rural - tornava-se coda vez thais

despresdgiado e esquecido. Sendo o clamor de Torres contra este

esquecimento e despresdgto. Alias, a preocupaS:ao com o interior nio 6
exclusive de Torres, perpassando tamb6m a reflexio de importantes autores.

Nos ands 80 do s6culo XIX, kinda no perfodo Imperial, personalidades

como o engenheiro Andre Rebouq:as percebiam ao analisarem o processo de
modernizagio demi e italiano, que ilo Brasil a questao agrfria hmitava a
expatasao do mercado interno, sends necessfrio um projeto governamental

concebendo a pequena propriedade, nio apenas coco instrumento de polltica

agricole, mas como alternativa a organizagao social e politico do Imp6rio.23

Ademais, no periodo republicano, a parlL: do momento que passat a

prevalecer os interesses urbanos na polidca, vfrios autores reagem ao
esquecimento do homem do interior. Autores como Coelho Nato em sua obra

:0 Sertao", Alonso Arinos com "Pelo Sertao", Euclides da Cunha e o seu

g:ito de alarma em pool do sertio completamente esquecido em "Os Sert6es:
sio expoentes de um pensamento que se manifesto de forma mats radical em

Alberto Torres, pe:'samento este, que se coloca em contraponto
arti6iciahsmo de nosso processo de industdalizagao.

Considerag6es Finais

O que eases pensadores buscam chamar a atengao e especi6lcamente

Alberto Torres solucionar com seu proleto de rerormas, 6 a situagao

= FERREIRA, Marieta de Morals -- .Em bzzsca da fdade de ozlro -- Rio de Janeiro: UFRJ

23 CARVALHO, Maria Alice Rezende de - O gzzipz/o SZczz/o - Rio de Janeiro: Editora Revam,
1998- P.213
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dicot6mica em que o pals se encontra. De um lido, um pals utbanizado,
espaldado pdas leis, insdtuig6es e polo Estado. De outta lado, um pals ruth

sobrevivendo a margem das leis e da atuagao do Estado
Se as leis e a reahdade nio estio pr6ximas, se as lnsUtuagoes ilao

representam a realidade, as cases polidcas se tornam eminentes. Uma das hng6es

do politico e do legislador shin aproximnr os dots Plmos, o regale o real. Este 6 o

principal problems a ser solucionado pda arte politico. Diz Torres

Este aio tei:dvd problems da arte politico: concdiar a
realidade com a abstragao, ou aproximar, pele menos, a

erdade das coisas do tHvel ideal da lei. Um regime euro serif

aquele em que os dots pianos se confundissem; assam o
regime Consdtucional progdde quando em plano inferior se
aproxima da concepgao legal".24

Assam, classi6icar o pensamento de Torres de consewador, consiste em

exagerada simph6icagao. Nests aspecto especi6ico, conservador serif nio lever

em conte a porgao atrasada do pals e explicar os problemas nacionais

levantando a hip6tese da aus6ncia de qualidades morals e intelectuais da nossa

getxte. Xssegxo.'lattes\ o bome77z brasiZeifo H&o imais {HdoZenle q e q akwe7 0Htrou

.A.has, Wandetley Guilherme dos Santos,26 ao anahsar as Raines da

Imaginagao Politico Brasileka, demonstra como se testa um pensamento que
aborda o Brasil em relagao a sua dicotomia, percebendo os conUastes,

polar:izag6es e oposig6es da sociedade brasileira. Esse pensamento inicia-se com
Euclides da Cunha, passe por .Alberto Torres, Ohveha Vienna e Gilberto Amado

O c16ssico ]iter6tio ''Os Sert6es'', nos serve bem nesse caso, pois pele

este exposta e percebida todd a conUadigao ence urbano e rura], ]itoral e sertao,
interior e cidade. Nests obra ha uma expansao na id6ia de nagao com uma

intense valorizagao do interior do pals.z

24 TORRES, Alberto - H organizafdo naciona/ - op. cit., P. 88.

26 SANTOS, Wanderley Guilherme dos -- "Rarzes da imaginagao polftica brasileira"- Revista

27 VDadENTURA, Roberto - "fsf#o Troll)ica/"-Sao Paulo- Companhias das Letras: 1991
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Este abordagem ulilizada por Torres, se comparada a outras abordagens:
parece possum aspectos maid reformistas do que consetvadores. A pardo da

d6cada de 30 tem-se um divisor de fguas entre as diversas abordagens

transparecendo os aspectos de coda uma. Nas palavras de Wander:ley
Guilherme dos Santos:

IAcredito que este descriq:ao rfpida dos pJ:imeiros anos da
abordagem dicot8mica deixa antevei: a imagem do que estava
por vir. Os temas e as abordagens estavam ali; o tesco

tomava-se uma questao de imaginagao analitica e manipulaq:ao
de evid6ncias pertinentes. A ala consewadora desenvolveri as
sugest6es de Alcindo Sodr6, enfatizando a tensio entre as
exig6ncias do Estado Moderno, de um lido, e. de forma
subjacente, o desenvolvimento dos padr6es 6dcos bi:asileiros;

discutindo as quahdades morals e intelectuais da elite politico
Do lado reformista, os t6picos mats importantes serif as
polarizag6es socials e econ6micas, o descompasso entre
nstituig6es e realidade, a crescente distincia ence os
habitantes urbanos e a populagao rural".28

O proleto de refoi:mas nacionahsta de Torres visa regenerar o organisms

nacional por meio da adagio de medidas que convergkiam para o navel jur£dico
portico, passando principalmente, por uma agro centrahzadora do Estado. A

agro do Estado tem por uma das metas principais efetivar a reorganizagao do

campo, para valorizar o trabalho produiivo contra a pressao espoliativa dos
intermedi6rios

Este projeto de Torres acaba assam por ser um "contraponto" ao

espidto de rever6ncia a Europa, que teria contdbuido para realizagao de um
projeto de modernizagao nio s6 excludente da maioria da populagao, como
tamb6m responsfvel por criar um descompasso entre cidades desenvolvidas e
cidades estfticas e ence rural e urbano.

28 SANTOS, Wanderley Guilhelme dos - ''Rafzes da imaginagao politico brasileira"- op. cit.
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0 0CIDENTE POSSiVEL NO PENSAMENTO DE

ALMIR OE .ANDRADE E Jose OK'raGA Y GAssETi

..Alla L.acid Lanza }iiemi

'A dificil relagao dos intelectuais com o universo capitalists
setia dramatizada pele nazi-hscismo e pda polarizagao
ideo16gica. iE por esse raz5o que o temp da missio dos
intelectuais aparece em vilas interveng6es tmportantes, que
no fundo cr6em ser possivel resolver a "case da Europa
atrav6s da resolugao da case de indentidade dos homers de
culture. E importance chamar a atenS:ao para o cato de esse
movimentagao ter sido mais intense e dramitica naquelas
sociedades marcadas por processos revolugao-restauragao,
nas quaid a modernizagao foi 'dvenciada como proleto de
construgao da nagao que se fazia contra os apetites
individuais e particulaxistas. Nessas circunstancias,
permeadas pelo terra do atraso, ha um ideal gen6tico de
progresso e desenvolvimento que atribuii intelligentzia um
papal fundamental. E interessante ver que isso este presents,
mesmo que com significados diferentes, entre os intelectuais
que aderem ao fascismo, ence aqueles que sio comunistas e
entry aqueles que, em noms da fazio e dos valores
universais se colocam contra a submissio da fungal
intelectual is paix6es poHticas".3

Este artigo foi apresentado no 'lV Seminfrio de Pensamento Social ', organizado polo Centro
de Estudos Brasileiros do IFCH/UNICAMP, nos dias 16, 17 e 18 de junho de 2003

2 Situagao acad6mica: Mestre em Hist6ria social polo Depth de Hist6ria/FFLHC/USP;
Doutora em Ci6ncias Sociais pele ITCH/UNICAMP. Atualmente realizando p6s-doutorado
junto a Cftedra Jaime Cortes5o no Depto de Hist6ria/FFLCH/USP. O proleto ,de p6s.-
doutorado intitulado ''VIRAND0 0 SECULO XIX PARA O XX NA PENINSULA
IBERICA: OS INTELECTUAIS E A POLiTiCA NA PENINSULA IBliRICA (1870-1939)
asta scndo subvencionado pda Fapesp desde maid de 2003
3 Milton LAHUERTA, .E/{/£s/7zo, az{/on0/7zfa, porn/fsmo.' os f?zfe/ec/dials na /ransif o dos
a/los 40. Dissertagao de Mestrado, IFCH-UNICAMP, 1992, P. 56-57.
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Nio sein exagero acompanhar o raciocinio de Milton Lahuerta

aflrmando a exist6ncia de uma certs ''atmosfera social do tempo''4 que marcou

a produgao intelectual de Jose ortega y Gusset e Almir Bonhn de Andrade. O

pJimeiro p6s-guerra, assim como o periodo entre-guerras, comp6em amos de

radicalizagao dos movimentos populates na Europa:S o velho continente

reconhecia-se em clise e ''o maier pesadelo da degenemgao -- um levante das

masses CJ:iminosas e desvahdas, o tliunfo do delirio e da paixao sobre a lazio --

parecia em vids de se consumar''.6 Entry as tests que propunham represar os

interesses populates e as que advogavam a potencializagao dos movimentos de

massa no fmbito da poKdca, os homers de cdtura buscavam uma definig2io
para a sua idenddade social e um caminho para a sua atuagfio.

Os inovimentos de revolugao (1808 e 1868) e restauragio (1823 e 1875)

da Espanha traziam, entry os sous conte6dos ptincipais, o terra da formagao da

nagao, pois os limites tenitodais da Espanha, enquaiato nagao da Europa, elam

constantemente contestados por cata]ies e bascos, assam coco sous ]imites,

enquanto nagao imperial, eras contestados mats 'dolentamente pelos povos
colonizados desde o in£cio do s6culo XIX. Assam, constrl:lir a nagao que parecia

invertebrar-se, implicava, tamb6m, discutir o termos do relacionamento entre o

Estado e a sociedade e entry o povo e a elite que governs.7

No Brasil, o significado do bin6mio revolugao e restauraq:ao nio 6 o

mesmo: ''aqua, qualificam-se como revolugao movimentos poHticos que

Usamos a expressao de Antonio Candido no artigo "A Revolugao de 30 e a cultura", In:
Novos fsrzldos Cebrap, vo1. 02, n. ' 04, pp. 27-36, abril de 1984, mas a terminologia aparece
com forte significado em Ortega y Gusset no texts .4 ./?ebe//do das masses, S5o Paulo:
Martins Fontes, 1987, no qual o autor afirma a exist6ncia de uma "altura vital" caracterfstica
de coda tempo hist6rico. A etta ''altura vital" corresponderia um ''espirito do tempo '' cqa
tradugao e compreensao caberia is elites intelectuais. Evidentemente os dais autores usam a
terminologia com objetivos diferentes, mas 6 interessante observar a existCncia de tomas
comuns aos intelectuais de periodos afins
5 E. HOBSBAWM, .Era dos ex/re/nos -- O &reve sdczz/o .Xr (7P/4-/PP/9 S:io Paulo, Cia das
letras. 1995.
6 A. HERMAN, A id6ia de decad6ncia na hist6ria ocidental. R. J., Record. 1999.

E. R. BASTOS, O pensanlen/o socio/6gfco no .Blasi/.- cr#ica oa consenso? Campinas,
UNICAMP, tess de livre-docencia, 1997.
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somente encontraram a sua fazio de ser na forme intengao de evita-la, e assam

se fda em Revolugao da Independ6ncia, Revolugao de 1930, Revolugao de

1964. todos acostumados a uma linguagem de pamdoxos em que a

conservagao, para bem cumpdr seu papel, necessita reivindicar o que deveda
consistir no seu contr6J:io -- a revolugao.'' 8 Nio cnbc aprofundar o debate

sobre nossa revolugao passiva, pam o que devetiamos retornar a Caio Prado

Jr.,9 mas cumpre reconhecer, dentro dente largo processo de lnodernizagao

lenta, um conteido que podemos encontrar, tamb6m, na hist6lia espanhola e

que foi caro aos dois autores aqua estudados: as muitas nag6es, linguas e
tradig6es que devetiam ser aliiAavadas dentro de qualquer caminho que se
escolhesse para construir a nagao e propos sua vertebragao num Estado
nacional. E nests senddo que o texto clissico de Renan, ax'ei/-rf g#'##f
//a#o//flo sobre os conteidos da nagao, parece ser fundamental pam os dots

autores, como de rests para os homens de cultura que enfrentavam o temp da

construe:ao da nagio como possibilidade de modernizagao.
Nests confer8nda de ll de margo de 1882, Ronan afirma que uma nagio

nio se confunde com as nogaes de raga, lingua, rehgiao, comunidade de
interesses ou fronteiras naturais, uma nagao traduz uma vontade, ela serif, fiesta

16gica, uma ''individualidade hist6dca'',tt uma "fusio de populag6es'',tZ "um

pdndpio espidtual'' cuJos nexos internos encontram-se na hist6iia.IS Para

compreender uma nagao 6 preciso, antes de qualquer coisa, conhecer esses sous

nexos internos culos meandros apontam suas opg6es no tempo e subs

especificidades diante das outras nag6es. No texto ForTH- £ /2bru e #Z'e/zZade,

aBirma Almir de Andrade:

B L W. VIANNA, .X /'evo/tff do passive -- .lberB/7zo e ante/'lcanfs/no no .B/-asf/. RJ, Revan,

9 Cato PRADO Jr., ro/'/ za( o do .Brash/ conrenipo/'dneo. SP, Brasiliense, 1999 e Evo/zzfao
po/;rica do .B/'asi/. S. P., Brasiliense, 1999.

E. RENAN, gtf 'esf-ce gtf 'zz/?e /2afion? Angleterre, Pocket, 1 992.
IDEM, P. 38.

IDEM, P.40
us IDEM, P.53
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Coda cdtura 6 um esforgo social de crews:ao, a que nio pode
vicar estranlla a estrutura do Estado. Cada culture tem a sua

hteratura, a sua arte, a sua t6cnica, a sua formagao hist6dca,
inte[ectua[ e moral. E natural, pris, que coda culture deva
possuir tamb6m o seu sistema de vida politico, creado por ela
e para ela, odginalmente seu, inconfundivelmente seu.

Compreendida assim, uma nagao nio 6 apenas uina fronteira
geogrifica, um mapa politico, uma convengao intemacional,
pda qual nio Tania a pena sacri6icar vedas ou empenhar
responsabihdades. N:io. Uma nagao 6 uma realidade dva.6 um
nicleo de problemas socio16gicos objetivos, 6 una entidade
concrete e indestrudvel -- 6, em sumo, o espidto e a
organizagio poHtica de uma culture ''. 14

Mais preocupado em compor um debate intelectual no qual assumla-se
como produtor de id6ias, do que como doutJ:inador de determinada conente

ou governo, Ortega apontava suns fontes e discutia com das pubbcamente. Em

1909, Ortega escreveu um ar ngo intitulado "Ronan"lS no qual ahmava que
"los libros de Ronan (...) em muchas ocasiones me han sel:vida de abravadero

espidtual''lC e que a pardo deles pode desenvolver importantes reflex6es coco

'a convicci6n de que la histoiia es el proceso em que se organize la unidad
humana"t7 e de que a "culture es siempre la negaci6n de la naturaleza".i8

Acreditamos que a centralidade que o fema da culture assume nas obras de
Almir e Ortega tenha cortes tragos das reflex6es de Ronan. Homens de culture

que wvenciam clrcunstincias nas quaid a nagao parece corner o l:isco de

regionalizagao, nos termos de AJlnir, ou invertebragao, nos termos de Ortega:
aos dois autores elam carbs as tests que afirmavam a nagao com base na

4 Almir de ANDRADE, .F'orca, czf/fzfra e/fberdade. RJ, Livraria Jose olympia Edl
1940, P. 29-30

5 Jose ORTEGA Y GASSET, Ob/'as Comp/e/ai. Madre, Revista de Occidente, 1987, vol.
o. 443-467

16 IDEM, P.443.
IDEM, P.457

8 IDEM, P. 460.
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continuidade de Uadiq:6es no tempo hist6rico. O estudo e a compreensao da
hist6ria e da culture dos povos que comp6cm a nag?io permitiria, na 16gica dos

dais autores, encontrar os nexos internos que levaram a constituiq:io da nagao

por vontade e agro daqueles povos-
Almir e Ortega sio autores que distanciam-se no tempo, nio ha divide.

Ortega publicou seus ptimeiros aJ:tigos nos pJ:imeiros amos da d6cada de 10 do

s6culo XX, seu pl:imeiro livro 6 de 1914. Almir de Andrade comegou a escrever

nos pJimeiros anon da d6cada de 30 do s6culo passado e publicou seu primeiro

livro em 1933.tP EP # lf#?&£ud4 e .4 m&e4 a cZm array que sio os texton
mais hdos e comentados de Ortega sao, respectivamente de 1921 e 1926. Os

Lexios .z!,$ectos da c&£Z ra brasiZeira e Forma, cz+Z{Hja e libel'dade, que. comet)em., exm

nosso extender, as ptincipais obms de Almir para os objetivos desta tese, sao,

respectivamente de 1939 e 1940. Seus textos, no entanto, guardam importantes

pontos em comum. Acreditamos que a reprodugao de tomas orteguianos na
obra de Almir de Andrade posse ser reportada ao debate europeu caractedstico

das pJ:imeiras d6cadas do s6culo XX sobre os conte6dos da modernidade e o

significado e vig6ncia possivel da culture ocidental. A reflexio de Renal, sem
d6dda marcada pda expeli6ncia demi de construgao da naq:ao a partir das
vit6rias sobre a Frans:a e o Imp6rio Austro-116ngaro em 1870-1871, 6 conte6do

importante deste debate, posto que sugere a nagio como cdagao que results da

vontade de uma coletividade que se prop6e nagao, tal coco indicavam os fdtos
alemies do final do s6culo XIX.20 O fundameilto de qualquer nagao, fiesta

19 Jose ORTEGA Y GASSET .Aaredf/acfones Z)e/ Ozfiyo/e. OC 1, Madre, Alianza Editorial.
1987. Almir de ANDRADE, .4 verdade con//'a Fret/d. Rio dc Janeiro, Schmidt Editor, 1933

Vale afirmar a juventude das primeitas publicag6es destes autores: ambos iniciaram suas
publicag6es em jornais com pouch mais de 20 anos, Ortega a partir de 1902 (nasceu em 1883)
e Almir a partir de 1932 (nasceu em 191 1). A distincia no tempo entry as produg6es dos dais

autores reports-se ao atraso mesmo das leituras de Almir em relax:io is de Ortega. A
atmosfera social do tempo" na qual os dots se inserem, e sobre a qual f alalemos mais i

frente. 6. no cntanto. a mesma.

zo f interessante apontar a forte influ6ncia dem:i no pensamcnto de Ortega. O autor estudou
em Marburgo e demonstra preocupagao com o fate de que os cspanh6is "creen que su
carfcter se halla mas pr6ximo al he16nico que el de los germgnicos", coma se a "sabidurfa
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16gica, seriam os conte6dos culturais partilhados ao longo da hist6da. O
:esquecimento" disses fuildamentos culturais poderia lever

invertebraq:ao e a desodentagao. Nas palavras de Ortega:

'Supongamos ahora que deja de pasar por nosotros el
aluvi6n de la cultufa durante algunos siglos, los antiguos
terru6os frucdferos, pdvados de nuevos elementos, se
resecan,(...) y como u« calvo islote al bain la mafea,
reaparece la barbara autoctonia, la tiena egoista y brutal, que
solo produce fermentos delet6reos. Em la decad8ncia de um
pueblo los individuos pierden la sensibihdad que 18s pods em
contacto com las Hgidas nomad colectivas.(...) EI idefdo
nacional se desentiende de lis graves inquietudes humanas y
acaba por reducirse a um canoe de indiscreciones de 'oeu pres
y de males ret6dcas: se hf perdido la tradici6n de la
responsabilidad intelectual y este embotada la conciencia de
las preocupaciones nobles.(...) Por lo que respects a Espana,
es innegable que nos allamos em lo mfs cerrado de uno de
estos pedodos em que todo parece ominoso rebajamiento.''ZI

E nas palavras de Almir:

'Ffutos de uma exped8ncia incessante de lutas e de sacdfcios, a
culture ocidental conseguiu amal uns tantos pl:incipios e uns
tantos ideais que representam os resultados d8sse esforgo secula
(...) O dtmo da cultura 6 lento, mas seguro e decisive; ela se
fonda como um dep6sito de sedimentos que se vio

conceptual de los germanicos" fosse oposta a "sabidurf a meridional '' dos corag6es espanh6is.
(ORTEGA Y GASSET, Ob/'as Comp/e/as, Madre, Revista de Occidente, vo1. 1, 1987, p. 499.
502). No texts "E] pathos de] sur" , Ortega aHirma: ''E] alma a]emana encierra hoy en si ]a mfs
elevada interpretaci6n del mundi, es dear, dela cultula europea, cuya clfsica aparici6n
hallamos em Arenas." (IDEM, p. 501) Cabs afirmar que Ortega estudou na Alemanha nos
ands 10 do s6culo XX e suas anirmag6es n2o se leportam a ascens5o do nazismo no final da
d6cada de 20 e sua chegada ao poder em 1933. Veja-se sobre o assunto o livro Ortega y szzs
juan/es ge/"/7zdnfcas, de Nelson ORRINGER, Madri, (3redos, 1979, no qual o autor analisa os
influxos de autos'es homo Simmel, Verweyen, Cohen, Natorp e Schapp no pensamento de

Jose ORTEGA y GASSET, ".Raman", op. cit., p. 460.
Ortega
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acumulalldo em doses pequedssimas, De qualquei mallejia,
por6m, as sociedades s6 proglidem verdadeirmnente a
proporgao que se hzem mats cultas, a proporgfio que o iitmo
lento, tenaz e infatig6vel da culture vai controlando e
distdbuindo os elementos da f8rga e da aqueza social, pondo
os a seu servigo e odentando-os em asta dos seus fins
profiindamente sociais e profundamente Inumanos''.z

Na leitura de AJlnir e Ortega a nagao esb em constance ciiagao e cube a

sociedade mantel-se feel aos sous ptindpios fundadores e renov6-1os

constantemente. O papel dos homens de culmra, neste sentido, 6 inequivoco.

Sio leitores e tradutores da hist6ria, os guardi6es que impedem o afastamento

das mehores tradiq:6es que tetiam fbndado a nagao e, ao mesmo tempo,
'ajustam '' tats pdncipios constantemente, mantendo o fundamento de cdagao

caractedstico dessa concepgao de nagao. Cube assinalar que a tess da
regeneragao da nagao pda adesio dos homers de culture ao processo de

reestruturagao do Estado encontra-se no s6culo XIX. "0 £en8meno, alias, nio

6 inico, e parece ser uma constance em sociedades arcaicas, assinaladas por
elevadas texas de analfabetismo e que passat por um processo vertiginoso de

mudangas estruturais, alhures hesse mesmo pedodo. E o que parece
demonstrar a emergancia sob situag6es assemelhadas, da inteUigentzia russo
abalando o monolitismo tzadsta, da "GeraS:ao de Coimbra", revelando ao

mundi o Portugal obscuro de d. Lds, ou da "Generaci6n del 98, que procurou
reerguer a Espanha convulsa, estagnada e humillaada''2s ap6s as derrotas da

:lnvencivel Armada '' para as frotas norte-amal:icanas no Cadbe e nas FiEpinas.

Mas controlar o "processo vei:tiginoso '' de transformag6es, culo principal

conteido era, sem d6'dda, a definigao das bases sabre as quads se dada a
lasers:ao das nag6es em atraso no mundo capitalists, nio era tarefa para uma s6

geragao. O debate, na Espanha e no Brasil, atravessa a segundo metade do

s6culo XIX e intra no s6culo XX indagando e sugetindo formas de reestruturar

Almir dc ANDRADE, Fo/"fa, czl/fzzra e /iberdade, op. cit., p. 192-193.
:3 Nicolau SEVCENKO, f/fe/'aftfra c'o/llo nzlssdo -- Te/?sdo socfa/ e c/"/a£c7o czz/fzlra/ /?a
Pr/u/ lelra J?epz;b/ica, S. P., Brasiliense, 1999, p. 81
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o Estado e definir o que fosse a nagao, indagando, enflm, sobre os conte6dos

mesmo da modenlizagao possivel, da ocidentalizagao possivel

Francisco Gil Villegas 24 analisa uma tradigao de pensamento na qual,

acreditamos, estio inseridos os doin autores aqui estudados. "En Nietzsche se

encuentran los odgelnes, marco de referenda y punto de inspkaci6n para
pensadores tan importantes del inicio del siglo XX coho pueden ser Siminel,

Max Weber, Ortega, el Lukfcs premarxista, Walter Benjamin y Martin
Heidegger. Para todos ellos el imperativo de la modernidad se definia en 61dma

instancia, por un imperativo moral''zS culo principal conteido era o
enfrentamento da "aparente perdida de sentido de la cultwa de la modernidad,

una vez que el creciente desencaritainiento del mundi (Max Weber), originado
en el desarrollo moderno de la ci6ncia y la tecnologta, labia provocado una

trag6dia de la culture ISimmel, al tetgversar sus medias en fines".za Na logtca

desta tradigao, a crenga no progresso que conduz a civilizagao e na mzio

instrumental capaz de construir un futuro emancipador, dissipa-se nas tr6s

primeiras d6cadas do s6culo XX quando, dianne da Grande Guerra e da ascensio

dos movimentos de massa, a 6poca ditz moderna parecia, aos homens de cultwa

que panciparam de alguna donna do debate instaurado pda uadigio apontada

pof Gil ViEegas, ter chegado ao poilto de sua culminagao "y del ajluncio de la

transici6n a una nueva era''.27 Assam, enquanto na Europa discutia-se a case da

modernidade-ocidente e o futuro possivel dos sous fundamentos, nas nag6es

pedfedcas, Brasil e Espanha ilo caso que estudamos, discudam-se os termos e os

fundamentos da modemizagao-ocidentalizagao possivel.2s

24 Francisco GIL VILLEGAS, .Los pr(shes/as y e/ metz'as -- fzfkdcs y O/"raga con?o .preczzl'sores

de Heidegger em e! :eitgeist de !a }nodernidad (}900-}929), Mexico, condo de culture
econ6mica. 1996.
5 IDEM, p. 24.
? IDEM, b.2S
7 IBIDEM

zs O termo ocidente no pensamento orteguiano refers-se cspccificamente a Europa e hs suas
precipitag6es", ou sega, os mundos criados por ela com base nos piocessos de colonizagao

que, para o autor, s5o realizag6es que revelam ''el poder cleador dc naciones, (...) un genie o
talento tan peculiar coma la poesia, la mQsica y la invenci6n religiosa". Jose'ORTEGA Y
GASSET, .,4 /'ebe/fdo das /lzassas, S. P., Martins Fontes, 1987.
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Ortega foi especialmente influenciado por esse debate, talvez tenha sido
uin dos intelectuais que mellor emblemou a agro publica dos homers de

culture bgados a este tradigao. Retomar os prindpios que nortearam a fundagao
do tnundo ocidental, romper com a tradigao moderns que advoga a ruptum

como argumento para a construgao do futuro, buscar na hist6da as
continuidades que 6xndamentam a culture do mundi ocidental e vertebral,

desta forma, nio apenas a Espanha, mas a Europa: essay as bnhas mestras do

seu pensamento e da sua atuagao como homem de cdtura. Linhas mesUas que,
]o texto de um doutdnador como foi Almir de Andmde tomaram a forma de

palavras de olden. Os dots autores buscam na hist6tia de Roma os
fundamentos da cultura ocidental, quais sejam, a conc6rdia e a 'Hda como

]iberdade, e procuram mostrar que a realizagao da bberdade nio foi uma

conquista do bberahsmo. Almir, acreditamos, sob forte influ6ncia do texto

ortegutano e com o atraso na produgao do seu texto que caractedza a 'leitura
do ocidente pelos homers de culture cm solo brasileira.

Nas palavras de Ortega:

Por outta parte, es evidente que una sociedad existe gracias
al consenso. a la coincid6ncia de sus miembros en ciertas

opiniones 61timas. o Supongamos que, pot el contrado, la
disensi6n ]lega a afectar a los estratos a los estratos bisicos de
las opiniones que sustctlt8n ultimatnente la solidal:idad del
cuelpo social: quedala este tajado de parte : p"t ' ,(:--)
cuando la disensi6n es radical,(...) el Estado qaeda dcstlddo,

y com 61, todd dg8ncia de ideas, de normas, de estmcturas en
que apoyarse.(...)

La libertad romana se preocupa mas de asegurar que no
monde una persona individual, sino la ley hecha en comanpor
los ciudadanos. Esto 61timo es lo que represetltaban para

Cicer6n las instituciones republicanas ti:adicionales de Roma,
\ a vivid dentfo de eJlasJlamabalibettad. (-) Vida coma
libertad -- en sentido politico -- es todd aquella que los
hombres dx.en dentro de sus instituciones prefeddas, sean

6stas las que sean. En este caso, nuestra antigua libertad liberal
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sean libertad, no porque fuese fiber a], sino porque era la
forma de poder pdblico prefedda por la inspiraci6n poHtica de
los occidentales

E nas palavras de Almir

O espirito da Roma antiga elegera como foote inspiradora de
sua vida juadica, un preceito(...) que traduz, em seu pr6pdo
contexts, uma profunda e eterna aspiragao humana: honeste
wvere, neminem laedare, suum cuique tdbuere. Viver
honestamente; nio preludicar a ningu6m, dar a coda um o que
e seu

"Mesmo o problems da hberdade, tio exagerado pecos
N6sofos do liberahsmo, passe para segundo plano, diante do
problems da justiga: pols a liberdade s6 se legitima quando 6
justa, quando nio prejudica a ningu6m, quando nio interfere
abusivamente na 6rbita dos interesses alheios, quando nio se
faz instrumento de reivindicag6es egoisticas e de lutas de
classes, de partidos e de nag6es".St

Democracia e Liberalismo loram, enquanto conteidos da modemidade-

ocidente, palavras com sentidos e tradug6es as dais variadas nos parses aqua

estudados. Democratizar podia significar modernizar na medida em que
aumentam as possibilidades de identi6icagao das massas com os governantes
por meld do Toto. De outdo lido, podia signiflcar o levante das masses

violentas e irracionais. Nio cabe definir aqui as muitas tradug6es para os dois
termos citados em solos espanhol e brasileiro, gabe sim, afhmar as dificuldades

de traduzi-los numb Espanha candida por nacionalidades distintas e
movnnentos sociais que contestam os termos da "modernizaS:ao" sugeiida pelo
governo da Restauragao, pda ditadura de Primo de Rivera institdda em 1923 e

pda ll Rep6blica que Ortega ajudou a funder em 1931, assam coco no Brasil

29 Jose ORTEGA Y GASKET, Obras Co/zzp/e/ai, Madre, Revista de Occidente, 1952, vol. VI,

" Almir de ANDRADE, .Forma, c'tl/fzfra e /iberdade, op. cit, p. ] 88.
3i Almir de ANDRADE, Rev ra Czz/Mra Po/#ka,n.' 23, p. 13
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olde kinda predominavam, nas tr8s plimeiras d6cadas do s6culo passado, "a
economic pi:imaria exportadora, a poHtica de governadores manejados pelo
governo federal e o patJimonialismo em assuntos pdvados e p6blicos;

Na tradugao ortegulana os ptincipios democrfticos 6 que acabaram por

desvhtuar os principios verdadeiramente ]iberais, cujas odgens reportam-se a

expeti6ncia romana, notadamente a concordia come fundamento da dda
pibbca e a 'dda coho liberdade construida em circunstincia. Ortega identi6lca a

deinocracia com as propostas de cuneo jacobinista nas quais, para o tutor, o

:soberano '' subsume o individuo e acaba por impor um governs cuba vig6ncia
nio 6 resdtado de consenso. Na tradugao de Almir de Andrade a expel:iancia

romana continua sendo a refer&ncia para a busch do verdadeiro sentido da
]iberdade, mas o hberahsmo 6 que teiia impedido a rea]izagao da ]iberdade
exatamente porque nio soube realizar a democracia baseada em justiga social.

Almir identifica o hberalismo com os plindpios de defesa incondicional dos
direitos do individuo, um regime no qual as forges polidcas e econ8micas sio

bberadas ci:iando condig6es para a exploragao de classes e/au parddos

Sebmndo o tutor, em fuse que parece responder aos apelos de Ortega pam que

o liberalismo nio agregue sentido democratico, ''o que fez fa]ir o regime liberal

n:io foia tend6ncia democrftica que 61e aparentou tladuzir, como hole
capciosamente se insinua; foi, ao conualio, a sua ineficicia para a reahzagao da
verdadeira democracia.''33

Para Ortega a democracia nio 6 ptincipio de cultura ao qualo oddente

posse se reports, ela 6 wn instrumento de racionahzagao na aplicaS:ao dos

ptincipios hberais. Naquelas pJimeiras d6cadas do s6culo XX, este instrumento

do ]iberalismo parecia-the insuficiente para a reaJizagao daqueles ptindpios, posto

que os democratas conddaram as masses irracionais e incultas para a pardcipagao

politico sem que fossem cdados mecanismos culturais por meir dos quads das

pudessem solidadzar-se com os conteidos da culture ocidental: a concordia e a

]iberdade, uma em relagao a outta, pois na 16gica orteguiana n:io 6 possivel ser

sz Octavio IANNI. .4 fc#fa de .Brawl/ .A/ode/'no, S. P., Brasiliense, 1996, p. 22
s3 Almir de ANDRADE, .Forma, ctl//zz/'a e //be/'dade, op. cit., p. 172.
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li\-re fora da coledvidade-nagao e da ckcunstincia.a4 Ja Almir considela que o

senddo meramente poKdco que o ]iberaJismo deu a democracia desvirtuou-a de
sous objetivos socials posto que sobrep8s interesses individuais a interesses

sociais. O Estado interventor que restabelecesse a concordia foi defendido por

amboy, mas Ortega pretendia renovar o liberahsmo e Allnir pretendia superb-lo

agregando a democracia um senddo de justiga social. Nos doin casos, por6m, o

paco de fundo das proposig6es sio os termos do relacionamento dos homens de

elite com a massa a ser implementado pelo Estado interventor.

:'Estamos ciexlos de que un gran ntlmefo de espafioles
concuerdan com nosotros en hallam ligada la suite de Espana al
avajlce del hberalismo.(...)Cuando se desplazan los problemas
matedales y juridicos de la sociedad, cuando veda la sensibihdad
colecdva, quedan obLgados los verdaderos hberdes a trasmudar
sus tiendas, poniendo en ejercicio un fecundo nomadismo
doctdna].(,..) Los dos t6nninos que constituyen los p61os de la
acci6n politico se han modificado: los pi:oblemas y el 6nimo
p6bbco.(...) Ninguna de ambas costs puede hoy intentar la
fomia individualists del liberahsmo''.SS

A case que hole nos assalta nio proveio de nenhuna lute pda
libel:dade; ao contrido, nasceu dos excessos de liberdade do
liberahsmo econ8mico e politico, de que resultaram novos
pdvi16gios e novas desigualdades sociais, Davos monop61ios e
novos processos disfargados de exploragao do homem polo
homed.(...) Eis polque a evolugao do pensamento
democrftico ja se vai desligando e tends a desligat-se coda vez
maid do hberdismo.(...) cogitamos hole de encontrar os meios
de tonal a autoddade maid justa, mais eficiente e mais forte em
sua justiga, para que na dda intema da nagao nio suceda aquilo
que condenamos na vida intemacional: o tdun£o da forge sobre
o direito, do egoismo sobre o bem comum".s6

s4 Jose ORTEGA Y GASKET, .H reba/fdo das masses, S. P., Martins Fontes, 1987, p. 104
35 Jose ORTEGA Y GASSET, Obras C0/71p/e/as, op.cit., vol. 1, p. 302-303
36 Almir de ANDRADE, Revs/a Czl//tz/ a Po/mica, N.' 23, p. 15-16
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A tradugao da hberdade, conteQdo da cultura ocidental que nio este
necessariamente vinculado ao liberalismo, 6 a mesma para os dois autores: o

ocidente possivel 6 aquele cuba liberdade "colastr6i-se em circunstincia". No

mesmo sentido, e sempre de forma ambigua, os doin autores admitem o uso

instrumental da forge:

'...) no exists ningunalibertad concrete que las cjrcunstancias
o pueden un dia hacer matedalmente imposible; peso la

anulaci6n de una libertad por causes mateliales no nos mueve
a sentirnos coartados en nuestra libre condici6n. Viceversa,
dimensiones de la vida en que haste ahora no ha podido el
hombre ser libre entmrin alguna vez en la zona de liberaci6n,

y algunas libertades que importaran tanto en el siglo XIX no
le interesarin nada andando el tiempo. La libertad humana -- y

se grata solo de la poXtica -- no este, pugs, adscdta a ninguna
fomta determinada de ella." 37

'Todos os regimes de forge sio transit6dos; mas nem por ipso
BIGS sio lnenos necessados.(...) A evolugio do pensa"onto

politico contemporaneo fez-nos compreender que a forma 6 o
l3tlico meir de realizar eficientemente qualquer ideal social de
ordem. de trabaHao, de distdbuiS:ao de dquezas e de felicidade

llwnana.(...) sodas as id6ias politicos devem sel m6vels e.agers,
devem renovar-se a coda hora, creando com o titmo da vida''.ss

A liberdade humana, fiesta 16gica de Ortega e Almir, nasce das

circunst6.ncias hist6ricas partilhadas pelos homers que se prop6etn numb

nag:io: da mesma forma que a nagao se define coco unidade hist6rica
construida pda vontade dos homens, o exercicio da bberdade reporta-se is

instituig6es criadas por coda nagao em sua circunst6ncia. Dai seu carfter
tmnsit6do. As insdtuig6es que comp6em o Estado, e cuba din6mica de
transformagao/conserv'agro depende, de no\ o, da cultura pa'dlhada e dos

imperativos que coda 6poca sugere, tamb6m possuem canter transit6no,

Jose ORTEGA Y GASKET, Obras Conte/eras, op. cit, vol. VI, P. 76.
38 Almir de ANDRADE, .l;'orca, czf/fzl/ a e /fberdade, op. cit., p 19-61-62
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podendo ser substituidas ou suspeilsas em fungao de urg6ncias circunstanciais.

Seguindo este 16gica, Ortega considerou a suspensao das atividades

parlamentares por Primo de Rivera em 1923 como 6nica solugao possivel face

ao descontrole dos movimentos popdares, e ahmou que o ditador estaria

comegando a cumpdr o "nosso programs", refedndo-se a plataforma do grupo

de 1914.S9 No mesmo sentido, Almir defendia o Estado Novo como governo

de forma transit6rio, necessfdo para que o Brasil pudesse reencontrar-se com as

suns melhores tradig6es po]iticas que a Rep6b]ica ]iberal de 1889 havia
descartado insdtuindo um sistema de governo que fortalecia os regionahsmos e
as disputes partidfrias e classistas.

Observe-se que a nogao de forge que os dois autores apresentam tem por

pressuposto a tese de que regimes de forge transit6dos estao, na verdade, usando

a forma da nagao em favor dela pr6pfia, Omega e AJmir clio defendem regimes de

forge que se sobreponham a naS:ao. Os fascismos, para des, sio exemplos
negadvos porque se beneficiam da debihdade das forges sociais para sobrepor-se

a das, nio representam de fate as necessidades e anseios das masses, apenas

udlizam a grande capacidade de movimentagao das massas sublevadas.

A relagao entre individuo e coletividade assume grande importancia na

argumentagao de Ortega e Almir porque aprofunda a cdtica que o primeiro raz

a democracia e a que o segundo faz ao ]ibera]ismo. ]l)ara Omega tratava-se de
edtar que o ''soberano '' pudesse se impor sobre os individuos eleitos, os

homens de culture numb palavra. Para Alxnir, tratava-se de edtar que
individualidades econ6micas pudessem char injustigas sociais levando a

sublevagao das masses. Os doin autores, conservadores na medida em que suns

reflex6es sobre a ctise da cultura ocidental reportam-se, sempre, aos
mecanismos possiveis de represar as manifestag6es das masses revoltas e a

busca de continuidade e sentido para a hist6tia da nagao em detJ:imento das

teses que advogam ruptures, acreditam poder reahzar sous programas de
vertebragao da nagao cdando mecanismos de poXtica institucional que possum

39 L. G. ANT6N, .Espanay /ds .Espa/?as, Madre, Alianza Editorial, 1997, 562
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organizer o campo cultural e, dessa forma, racial as articular:6es possiveis, e a

6poca perdidas, entry sociedade civil e governs, entre a massa e a elite. Tal
proposta, na argumentagao de Elude Rugai Bastos, ''caracteriza uma marco
extra-social ao projeto elaborado por aqueles intelectuais", "redux o debate

politico a esrera cultural e acaba por substituir a politico pda utica"40 na medida

em que estes dots homers de culmra acreditavam, conforms a6uma Norberto
Bobbio acerca de Ortega,4t que a des caberia a lnissio de compreender a nagao

e sua relagao com o mundo para propos as formas do seu progresso.

Ortega, sem d6vida em runs:ao dos sous estudos na Alemanha e da sua

viv6ncia da ctise europ6ia no ptimeiro p6s-guerra, 6 herdeiro daquela tradigao

de pensamento que Mannheim estudou sobre o conservadorismo e o
tradicionalismo no pensamento dem:io do idcio do s6culo XIX, quando ''a
oposiglio de direita, poUtica e social, nio apenas se colocou contra a dominagao

politico e econ6mica do capitalismo emergente, mas cano tamb6m se opts a
ele intelectualmente e reuniu todos esses fates espii:ituais e intelectuais que
estavam em pedgo de desaparecimento, como resultado da vit6da do

racionalismo burgu8s, a ponto de ctiar uma contra-16gica''.42 Ortega guards,
assam, um sentiments de perda de um mundo que nio volta mats, de perda do

que setiam, no seu entender, as tradig6es constru£das pda Espanha

conquistadors do s6culo XVI e as vcrdadeiras tradig6es politicas ocidentais:
conc6rdia entre elites e masses e vida como hberdade "constJ:dda em

circunstincia ''. Almir de Andrade, por sua vez, apresenta o mesmo sentimento

de estranhamento dianne do mudo capitalists constnddo pda burguesia e cujas

t6cnicas pareciam invader o modo de 'aver e pensar dos brasileiros. Recuperar

40 Elide R. BASTOS, Opensa/7zenro socio/(5gfco ..., op. cit. p. 79
4i Norberto BOBBIO, "lntelectuais e vida polftica na Italia", In: E. R. BASTOS e W. L.
REGO, /n/e/ecrzzafs e po/&fca, a nzora//dade do c0/7zpl'0/7zfsso. S. P. Olho d'agua, 1999, p.
1 53. O actor discute a tarefa dos intelectuais "frente a crisp dos regimes liberal-democrfticos'
(IDEM: 153) e a6irma: "Ortega y Gasset, em 1930, com Za /'ebe/{6/z de /as /nasal, estendia a
toda a Europa o diagn6stico feito cm .Espana i/zverfebrada (1922) sobre a crisp da sociedade:
devida ao div6lcio entry elite intelectual e massas'

4z K. MANNHEIM, Soc o/ogle da ctz/fzz/'a, S. P., Perspectiva, 1974.
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os pJ:incipios de concordia e liberdade em solo brasileiro signi6icava reenconUar

as tradig6es poHdcas construidas no pedodo colonial quando, no seu engender,

o espidto tolerance e realists do colonizador portugu6s fora capaz de acomodar

socialmente interesses diversos e construir uma ''utddade de Hngua e tradig6es'

na qual governo e povo relacionavam-se diretamente sem intermediflios.43

''Em outras palavras, a missio do intelectual'', para o tutor, ''6 buscar uma
saida para a elise e encontrar uma forma de organizagao cultural e social que

emancipe o homem da alienagao causada tanto pelts avangos t6cnicos como

pelo poder portico, na maiolia das vezes avassalador e corruptor''.H
O influxo de Slmmel em Ortega, e em Almir a parter do texto de Omega,

acreditamos, 6 inequivoco: a visio negativa do crescimento de tend6ncias politicos

e al:dsdcas que acabam por adulterer a integddade humana deixando-se leven

pelts \ entos que o capitalismo seguia nas ptimekas d6cadas do s6culo XX, a tess

de que o capitalismo teda se constitddo sob a 6gide da transformagao do
trabaJho hummo em mercadoda, tonaando-se estranho ao homem e, por 6m, a

trag6dia da cultura, a ''alienagao da culture objedva em relagao a cultura subjedva,

o avango da culture das coisas e o declinio da cultura das pessoas".4S

Assam, se de um lado os dais autores consideram a importancia de se
buscar as tradig6es culturais da nagao na hist6tia, de outdo lado, consideram

urgente denunciar a insufici6ncia dos mecanismos poHticos de orgatiizagao do
Estado em seus respectivos paises-

:'No se trata de que un Gobierno se hays apartado en un
asunto transitodo de la legislaci6n o de ejercicio autodtado,
de la opini6n publica, no; es que los partidos integros de que
esos Gobiernos saheron y saleh, es que el Parlamento enters,
es que todas aquellas Col:poraciones sabre que influye o es
directamente influido el mundi de los politicos, mis a6n, los
ped6dicos mismos, que son como los aparatos productores

43 Almir de ANDRADE, .F'orca, ct///zf/-a e //6erdade, op. cit. p. 89-120.
44 E. R. BASTOS, Opensa/7zen/o socio/6gico ..., op. cit., P. 9 1
5 M. LOWY, .d evo/zzfao po/fflca de .Lukdcs (79a9-/929, S. P., Cortez, 1998, p. 59
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del ambience que esse mundo respira, todo eno, de la dei:echa
a la izquiera, de aruba abajo, esb situado fuera y aparte de las
cortientes centrales del anna espahola actual". 4a

A doutrina liberal criara a ficg:ao de que a soberania popular
s6 podeda realmente ser expressa, na dda politica, pelo
suRagio universal, polo complicado maquinismo eleitora que
chamava o povo is umas para escolher deputados e
senadofes.(...) O maquinismo do \ oto secrete universal nao 6
absolutamente a madeira 6nica de explimir a consci6ncia
popular, ao contrfdo, todd mostra que ele 6 a madeira mais
impr6ptia e perniciosa, aquela que detetnMa o predom=inio de
forges sugestivas e inconscientes e a formagio de uma elite de
intermedifdos nem sempre capazes,(...) muitas vezes iludindo
a opine:io publica e desviando-se do bem p6blico para a
satisfagao dos sells interesses pessoais". 47

Ortega nio 6 cdtico do Par]amento enquanto instituigao do ]iberahsmo

novo que ele prop6e, mas da forma como ele tem sido usado para legitimar as

disputes paaidarias e classistas que sugerem o dissenso no lugar do consenso.

O tutor nio chegou a encontrar governantes que pudessem, de fate, efetivar

suns propostas Seu apoio a ditadura de Primo de Rivera(1923-1930) duran

apenas os meses necess6tios para que o autos enxergasse em Rivera mais um

representante dos ''partidismos" que cindiam a Espanha: a Assemb16ia

Nacional ctiada pelo ditador era ''una camaro consultiva y no electiva, que se

suponia representativa del conjunto de la sociedad, en reaJidad una ficci6n de
Parlamento, que despert6 poco interns y considerable repulse en gran parte de

la opini6n.''48 A dificuldade de Rivera para organizer um debate nacional que

indicasse os caminhos comuns aos espanh6is colocou Ortega, de novo, no

campo da oposigao conservadora, sample em busch dos intelectuais que, com

ele, imam constituir a Repiblica das Letras pretendida desde a dundas:ao da Lda

6 Jose ORTEGA Y GASSET, Ob/ai Conzp/e/as, vol. 1, op. cit, p. 272.
7 Almir de Andrade, .F'orca, czf/fzlra..., op. cit., p. 21-24
B J. MARIAH, .Espana ante /a /z/gloria.y a/?/e si nz /7za, Madre, Espasa-Calpe, 1996, p. 90.
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& Edxfaal# Pa&21aa em 1914 e que podedam, no seu extender, recuperar a

capacidade de agro consciente do homem no mundo das masses.

Almir de Andrade, por sua vez, acreditou sinceramente que o presidents

GetQlio Vargas encaminharia a construgao do campo cultural a partir dos

espagos cdados no 6mbito institutional do Estado e assumiu posture maas
radical, em fungao, 6 clam, de escrever com a intengao de rotinizar uma

conduta politica efetivada pelo Estado Novo e defendida por ele. No segundo

n6mero da revista C#/hxa Po#21ra, Almir apontava a polidca como uma forma

de organizagao da cultura que expressa a vida popular49 e no nimero 33, la em
1943, quando muitos intelectuais li. haviam caminhado na diregao do Estado e

pardcipavam do processo de construgao nacional na 6rbita de secretadas
estaduais de educagao, de minist6rios e do DIP, o tutor a6irmava que "a
democracia real 6 mats um sistema de agro do que um sistema de id6ias.

Depende maid dos estadistas que governam do que do Estado que se orgalwa.
O reconhecimento dessa circunstfncia profundamente realists parece-me

indispensfvel a ]usta compreensao do momento politico brasileiro"SO no qual a

agro do presidente Get61io Vargas estada tornando possivel o reencontro dos
brasileiros com saas melhores tradig6es.SI Assam, no discurso de Allnir, o

presidents articulador dos campos politico e cdtural trazia, para o seko do
Estado, os intelectuais que devedam conhecer o Brasil e apresenta-lo is masses

incultas, enquanto para Ortega, os intelectuais 6 que devedam apontar o
camilAo para os governantes. Talvez por isso, mesmo na Rep6bhca de 1931,

no keio da qual elegeu-se deputado constituinte, o tutor nio conseguiu o

espago e a dg6ncia que sonhava para subs id6ias. Para Ortega, "la culture

Almir de ANDRADE, nevis/a Czf//itz/'a Po//rica, n.' 02, p. 06.

50 IDEM, IBIDEM, n.' 33, p. 30
5i Gilberto Freyre faz a mesma anflise para a revista Cu/furl Po/fflca: "A verdade a ser
reconhecida polo ments apolog6tica dos observadores 6 que, com o atual Presidents a base do

ovemo - de sua t6cnica - deslocou-se da pura interpretagao politica dos problemas,

para aventurar-se o Brasil a procura de novas bases de t6cnica de govemo e de administragao
socials e, principalmente, socio16gicas e econ6micas".(FREYRE, Revfsra Czz//lira Po/ffica, n
05, P. 123)
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constituia el elemento ordenador de la vida poXtica", por isso era preciso
socialize-la, ''cultivar la precisi6n de las ideas, y este precisi6n y la
siste'nadzaci6n del pensamiento se concertidan en la virtud,(...) en la
condcci6ia polidca".S2 Almir de Andrade opera uma sutil inversio dos termos

da equagao entry politica e culture proposta por Ortega: a culture continua
sendo o elemento ordenador da vida politico, nio hi divide, mas sio os

agentes politicos, o governo, numb palavra, que organize o campo cultural e
nio o contrino

Ao intelectual cnbc conhecer articulalldo fazio e 'dda, superando a

dicotomia que, no entender de Ortega e Almir, vinha sendo difundida pelo

racionahsmo burgu6s, especialmente desde o s6culo XVIII. O estabelecimento

de uma continddade entre lazio e vida permite sugedr um conceito de culture

por keio do qual os homens de culture assumem a tarefa de encontrar os
elementos tradicionais da nagao e propos os termos possiveis de sua
modernizagao-ocidentalizagao. "Assam, eleinentos modernos e tradicionais se

funded" estabelecendo uma ''relagao organica entry culture e poKdca"S3 na

qual os intelectuais t6m papel destacado. Almir denominou essa ardculaS:ao

entry lazio e dda que, para os dois autores, funds um novo concerto de
culture, de m6todo hist6dco-cultural, porque a culture cabeda articular a fazio

que conhece aos imperativos da vida.S4

Um dos imperativos daquelas pi:imeiras d6cadas do s6culo XX era
educar a massa inculta, "faber politico'', para Ortega e Almir, significava

:educar o povo".SS Os dois autores escreveram em 6pocas e lugares nos quais

5z INMAN FOX, /aeo/ogle y po/mica e/ll /&s /e/ras de ./}/z de ilg/o (78P8P, Madre, Espasa-

Calpe, 1988, p. 362-363
53 E. R. BASTOS, Opensan2en/o socio/6g/co ..., op. cit., p. 99
54 Interessante notar que Sergio Buarque de Holanda, comentando o livlo Fo/'/7zafao da
socio/ogia b/'asf/alfa (ANDRADE, 1941), discorda de Almir quando este afirma pioneirismo
de Gilberto Freyre na elaboragao do m6todo hist6rico-cultural e aponta a inconegao do tempo
'formagao da sociologia'' para calacterizar uma "enumeragao de viajantes, cronistas e

historiadores coloniais". Ver S. B. HOLANDA, ''Formagao da sociologia?", In: Cob/'a de
vitro, S. P., Livraria Martins Fontes, 1944, p. 35-41
55 E. R. BASTOS, Opensa/22enro soc/o/6gico ..., op. cit., p. 96.
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os homers de cultura sio con\ddados e se imp6em a missio de esclarecedores,

de leitores do mundo para os homers das elites que pretendam ''exercer o
mando ''. O que shes escapa 6 a defidgio dos portadores sociais dos seus

discusos, e nio por acaso posts que subs reflex6es t6m por base a expedancia de

:sociedades inolganicas, em processo de reorgaldzagao(...) nos quads, com lJm

processo arbitrgdo de abstragao, toma forma a concepgao ideabsta segundo a qual

sio as id6ias que movem a hist6da e sio os homens de culture os grandes

protagonistas do movimento hist6dco".sa De qualquer forma, a opgao 6 clara:

C)rtega e Almir nao acreditam no pdncipio da igualdade natmal de todos os
homens, ha sempre que exists a elite que indict o caminho e a massa que
concorda com as dhetrizes sugetidas. Ambos atuaram em mementos de case
institucional que exigta una reelaboragao polidca das estrat6gias de dominagao

por parte dos grupos didgentes. Pensar sob o mango do atraso impe's, assim, una

tarefa ao intelecmal na construgao da naS:ao e na educagao das massas: aos
homers de cultura, no engender de Allnk e Ortega, cube esclarecer e restabelecer

a conc6rdia. Ortega propos a Rep6bhca das Lets as e AJlnir, o Estado concdiador

e agregador ao qual ]untam-se os intelecNais. Sutil diferenga, de novo, mas 6 este

diferenga que aproxima o pensamento de Almir de Andrade da 16gica dos
nacionalismos autodtidos que prop6em uma democracia peculiar -- afastada dos

plhdpios liberais que uiliversahzam a igualdade e o direito a liberdade -- em

hngao da hist6da peculiar do Brasil, e mant6m o pensamento de Ortega na 16gica

de um certo liberalismo conservador que advoga a traigao e a ilegidmidade dos

prindpios liberals em versio democritica.

Naqueles graves argos 30, nem Almir nem Ortega propuseram-se c16ligos

nos termos propostos por Benda. Sua produgao distancia-se um certs tanto no

tempo, mas os ptimeiros anon da d6cada de 30 forum argos de forte intervengao

para os doin autores. Em 1931, Ortega elegeu-se deputado, pretendia
influenciar a jovem rep6blica espanhola que ajudara a fundar, e organizou a
aKmP dd a/ .femzaa d? Za Rep#&&f# co«io objeivo de char as condig6es

necessfdas para efetivar seu projeto liberal e cultural. Na oposigao ao projeto

56 N. BOBB10, OP. cit., p. 153
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orteguiano estava Azafia, fundador da Hzh#gu mp aac'a/za, para quem era
fundamental uma aRanga com as massas populates para fortalecer o sentido
democrfdco que a nova rep6blica deveria ter no seu engender. Entre os

progressistas liderados por Azafia e os grupos consexvadores liderados por Gil
Robles, nio houve espago para o liberalismo cultural dos homers de cultua

que se reuniram em torno da Hg/x@a£2Jb a/ .fem/ch de Za R@d&#c'a. "En el curio
de 1930, Espana ofreci6 un ejemplo 6nico en el mundo moderno, de un
sistema politico moderno, nominalmente democrfdco e desarrollado''.S7 mas

impotente frente is contradig6es que a ordem econ8lnica e social apresentava
Neste descompasso entry a ordem politico e a ordem econ6mico-social

cresceram os moMnentos populates e os separadstas e a Espanha caminhou

para a guerra civil. A tess do autoritarismo instrumental, embora presents no
texto orteguiano, nio encontrou, no seu entender, eco no novo governo

espanhol proposto pelos generais sublevados em 1936 e vencedores, ap6s
bongos tr8s amos de guerra civil que cindiram a Espanha, em 1939. Ortega

exilou-se voluntaliamente em 1936, retornou a Espanha em 1945 nos bras:os
das oposiS:6es ao regime franquista coco porta-voz de um liberalismo cultwal

que, embora derrotado ap6s a breve expedancia da repiblica de 1931-1936, era
kinda re£er6ncia no combate a ditadura. E fiesta Gltima Ease das subs reflex6es.

morreu em 1955, lembrou o intelectual proposto por Bends.

Almir, por sua vez, espenlava-se no novo governo proposto por GetQlio

Vargas e manteve-se feel aos principios que o haviam encaminhado para o seio

do governo no Estado Novo, mesmo exercendo outras fung6es. Participou

como subchefe do Gabinete Civil da Presid6ncia da Repiblica no segundo

governs Vargas (1950-19541, fai presidellte do IBASE (1959-1960) no governs

Juscelino l<ubitschek, publicou limos inantendo se coma poligrafo e
rotinizador das mesmas teses58 e aposentou-se coma Serventuirio-titular da

57 $. G. PAYNE, .La repo/z£ci6n y /a gue/'ra civ// espaHo/a, Madri, Jicor, 1976, p. 09
'' Almir de ANDRADE, O capt/a/ afravds das doll/r/nas ec0/76/7zicax. R.J., Livraria Jose
Olympia Edttora, 1952 e ,4s dual jacei da fealpo. .EP?sa/o cr;f/co sabre os ./bndaaze/2fos da
./;/osi:Pa c11a/dffca. R.J., Livraria Jose olympia Editors, 197 1.
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Jusdga do Estado do Rio de Janeiro Em 1983, diferenciando os movimentos
de 1934 e 1937, o tutor afumava: "Ptimeiro venceu a ala conservadora, que

pedia o retorno is prerrogadvas liberais -- e realmente as conseguiu, com a

precipitagao do processo de reconstitucionaEzagao do Pds e a promulgagao da

Constituigao de 1934; kinda que, para vencer, tivesse tido necessidade de faber
diversas concess6es a corrente reformadora, consubstandadas nos dispositivos

antMberais (e at6 mesmo alguns socializadores) da nova Carta cotlstlmcional

Nio tardaJ:ia, por6m, que os pr6ptios acontecimentos da dda nacional se

encarregassem de preparer terreno para a vit6ria da outta corrente -- a ala
renovadora e reformista, representada agora pelos oficiais-generals das Forgas

Armadas, pele proletaliado rural e urbano e por considerfvel e expressive

parcels da intelectualidade e do povo brasileiros".S9
]i esclarecedor, inspirador talvez, no encaminhamento das paginas finais

desta sese, lembrar Thomas Mann, tutor de um tempo no qual o individuo,
subsumido no imbito da atuagao das masses, nio encontra espago para

desenvolver id6ias e pradcar }ls legras do logo liberal-democritico. E nests

contexto que a via prussiana adquire dabilidade social, dado que os postulados
democr4ticos nio constitdram nenhum ''grande mundo '' aut6ctone na

Alemanha p6s 1848. Da mesma forma, 6 neste contexto que o intelectual
enclausura-se no seu pequeno estQdio de feitigaJ:ias. Conforme ah:ma Lukfcs

O esddio do novo Fausto(...) vista do exterior, palece bem
mats hemaeticamente fechado ao exter110 mundo social;

por6m, na realidade, ele 6 um laborat6do de fbitigal:ias, no
qual todas as tend8ncias perniciosas da 6poca sio re6madas

at6 sua expressao dais concenuada. (---) No pequeno mundi
deste estQdio este contida a quintessancia do mundo que a
espilitualidade demi possui na sua intedoddade a sombre do
poder, na sua coinpreensao de si,(--). Este esMdio 6 o

59 Almir de ANDRADE, "A justiga social coma 'princfpio limits' da liberdade na
reestruturagao das democracias", In: Revisfa de /pzgormafdo .Lewis/affva, Brasilia, ano 20, n. '
79, julio/setemblo de 1983, p. 05 a 108
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sucedineo do grande mundo da intelectuabdade demi do
pedodo impetialista''.co

A udversahdade do texto manniano encontra-se no faso de que a case

da liberal-democracia nio era apenas alema, pols engendrou ctiticas a ela assam

como a probleinatizaS:ao do seu discurso. A liberal-democracia acaba sendo

responsabibzada, inclusive, e tal 6 o discurso ortegwano no qual Almir ancora
sua argumentagao, pda decad6ncia da Europa ocidental do inicio do s6culo

XX. No caso alemao, e por extensao, acreditamos, no cano espanhol, o atraso

na constituiS:ao do Estado nacional de base liberal e capitahsta justificada a

maior radicalidade com que a clise 6 enftentada e, mesmo, as propostas de
inversio total dos valores liberal-democraticos, especialmente os fasdsmos. If

no momento no qual este inversio se efetiva que o laborat61io de feitiq:aJ:ias:

locahzado "a sombre do poder", aparece como 6nico refUgio para Ortega, o
intelectual que sonhara vertebral a Espanha nos anos 20 e 30

No caso brasileiro a solugao concihat6J:ia de Get6]io Vargas rotinizada

por Almir de Andrade nos seus aJdgos da revista Caiyxxu Po£22ca e nos seus

]ivros nio inverte, no seu engender, os pJincipios da democracia, ao contrfdo:

garante a sua continuidade fora do fmbito das instituig6es meramente politicos

que senam caractedsticas dos ptincipios hberais, nio dos ptincipios

democriticos. Mas 6, de novo, acreditamos, o atraso que aponta e justi6lca a

peculiar:idade da soluS:ao. Almir talvez nio tenha percebido a gra'ddade da

questao cultural nos termos que a geragao europ6ia de Ortega e Lukics

apontou. Refletindo suas leituras destes autores imaginou, ingenuamente, a
exist6ncia de um governante cull atuagao pudesse resgatar valores cultwais

constrddos ao longo da hist6ria nacional e superar o que era, no seu extender,
apenas uma ''crisp dos plincipios liberais'

Ortega nio foi, sem d6'dda, apenas um rotinizador, ele foi produtor de

id6ias num navel de hderanga intelectual que Almir jamais conheceu e que no
Brasil, talvez tenha ein Mario de Andrade seu melhor correlato. Mas nio se

60 G. LUKACS, .E/zsa/os sob/'e /f/e/ a/z/ra, R. J., Civilizagao Blasileira, 1965, p. 188-190.
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tratou aqua de etacontrar hometas de cultum da mesma envergadura, mas
daquelas chamadas ''id6ias migrat6das'', das quais falou S6tgio Buarque de
yolanda no pref6cio a segunda edigao do seu 11''21f.2a do Pa/zzz#o,61e que

encontram tradug6es difereintes em solos diferentes, mas cuba migragao permite

encontrar tragos gemcionais nos quais a udculagao entry "mundo, yo y
circunstancia'',62 conforme sugetia Ortega, ou entre traJet6lia, obra e contexto

intelectual, em termos, talvez, mais nacionais.63 0 leitor perlnita-me finalizar

com as palavras de Sergio Buarque de yolanda:

Ao Indo da interagao da base material e da estrutura

ideo16gica, e como decon6ncia deli, nio feta quem aponfe
para a cilcunst4ncia de que, sends as id6ias 6:uto de modos de
produgao ocoi:ddos em detemlinada sociedade, bem podem
deslocar.se para outras 6.teas onde nfio preexistam condig6es

perfeitamente id8nticas, e entio Ihes sucederi anteciparem
nelas. e estimularem, os processos mateliais de mudanga
social. Ora. assam coco essas id6ias se movem no espago, ha
de acontecer que tamb6m viajem no tempo, e porventura
mats depressa do que os suportes, passando a reagk

sobre

condit;6es diferentes que venham a encontrar ao longo ,do
caminho. O temp dente hero 6 a biogra6ia de uma dessas id6ias

migrat6das, tal como se desenvolveu a partir das odgens
rejigiosas ou lrHticas, ( -) at6 vil implantat se no esp'go latino-
alnerlcano, dorm.ente no Brasil".64

llii S :yUIZZI & 1 % :T=.',.,..««..:',
sese dc doutorado, Campinas, S. P.: 2002, P. 319
64 S. B. de HOLANDA, OP. cit., P. XVlll
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GUERREIRO RAMOS E A INTERPRETAgAO DO
BRASIL (1930 - 1964):

Edison Baan ili mor

'A maior humilhagao que pode softer um intelectual
consists em se suJ:preender abaixo das virtuahdades
de seu tempo e de sua circutastincia.
sou ievolucionario por oiguho.
Por uma questao de 6dca
de 6dca intelectual"

Guerreiro Ramos

C) periods de 1930 a 1964 foi para o Brasil um memento singular, nio
somente pelts datos que o marcarain(golpes, contra-golpes, pianos,
nascimento de instituig6es) mas sobretudo pelos decisivos pracessos sociais

(mormente a cotpodficagao da estrutura de classes) que ali se consohdarain.

Ademais, o abrupto corte no processo politico que se desenrola\a(e subs
possibihdades) tolrlou o pl6-64 uina 6poca intenompida, e assam, esdgmatiza e
idealizada, pois irrealizada, 'inconclusa '. Alguns pragmaticos ir&o de pronto

afirmar que a conclusio do pr6-64 6 o pr6pdo Go]pe de 64. ]i... assim o foi,
mas nada indict que assim //e6'gila/hme///e seria

Na inteipfetagao de Alberto Guerreiro Rmnos(1915 1982) eula
trajet6da, tamb6m secionada em 64, mescla-se aquele moments da sociedade

brasileira -- o refer:ido pedodo apresenta-se coco de transformag6es e

possibiHdades, complexo e prolifico; sua visio do petiodo -- freqtientemente

imbticada is suns expectativas -- nos indict um pr6-64 que, a despeito de sua

Este artigo foi apresentado no 'lV Seminfrio de Pensamento Social ', organizado polo Centro
de Estudos Brasileiros do IFCH/UNICAMP, nos dias 16, 17 e 1 8 dejunho de 2003.

Mestre e doutorando em sociologia pda Faculdadc de Ci6ncias e Letras da Universidade
Estadual Paulista, Araraquara-SP
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lucidez quanto aos datos, era historicamente promissor, dai um certo 'otimismo

resignado ' que percebia, apesar da mis61ia brasileira, um horizonte de

possibHidades. Sua anflise fonaece um intelessante material conceptual -- que
mats tarde voltaria a ser serif usado para compreender o petiodo, nio taro sem

dar o devido cr6dito -- e inquietag6es que kinda atualmente rondam o processo

politico, nesse senddo, alguns coho Jose bfuilo de Carvalho ' la o revisitam
com base numb esp6cie de ardil da hist61ia, notando a volta iatual cena politico
nacional de subs concepg6es ' particularmente no que diz respeito a

constituigao do povo como sujeito politico e da nagao como espago vital -- e da

heranga varguista, ironicamente, por keio de sous criticos tardio s

O caminllo de GR para o entendimento do periodo foi tamb6m uma ida

ao povo, o 'nascimento do povo ' parecia-the uma noddade radical, que

constituilia a principal transformagao em curio na realidade brasileira e dana
novos ]:umps a hist6da do pals. "0 Pa a / a f /gad fa/ / da BIJ/dda

contemPoranea do Blasi!" .4 tesuAn
A.t6 entio GR dada corroborado o diagn6sdco de Alberto Torres,

Gilberto Amado e outros a respeito da inexist6ncia ou a incipi6ncia do povo no

Brasil, por6m vislumbrava agora a ascensio das masses como elemento ativo,

sujeito politico aut6nomo. O povo surgia ''como protagonists eminente do

processo politico", pols "na hist6da contemporanea do Brasil, exerce a fungao
de didgente por exce16ncia do processo hist6iico-social. De elemento
subsidiido passou icategoria de agente principal dos acontecimentos''.s

Definido como ''o con)unto de n6cleos popdacionais articulados entry

si pda divisio social do trabaho, pardcipantes de uma mesma tradigao e
afetados de wna mesma consci8ncia coletiva de ideals e de fins",a o papa a

partir de 1930 -- configurar-se-ia organicamente no Brasil por memo da

3 CARVALHO, Jose Murilo. L.embranga de outro calnaval. /'o//za de SZo ralf/o, Cademo

Mats . 5 de janeiro de 2003, PP. 5prab/etta naciona/ do .Blasi/. 2' ed., Rio de Janeiro: Saga,
1960, p. 229, itflicos nossos.
5 /bfdem, p. 42
6 /bfdem, p. 228.
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densidade e complexificaS:ao da estrutura social, estando desde entfo
vocacionado a revolucionar o panorama politico brasileiro.

Um tardio aparecimento do povo como categotia central da dinimica
s6cio-polidca dover-se-ia a que, na "Ease capitalists" do desenvolvimento

econ6mico-social, os povos s6 se constituiriam com a estruturagao de um

mercado inferno("seu substrate material"), tornando se ansi:n un "conjunta
de pessoas integradas num mercado pf6ptio" -- o que exatamente tear faltado

ao Brasil no passado para que pudesse ter verdadeiramente um povo.7

O aparecimento do povo trada consigo importantes conseqti6ncias, la

que GR atribuia-the os seguintes "principios" bfsicos: "I) O ,Oa#o / o P#/rc$a/

mPresdrio do processo ecoll6mico 'prasikiro... Zb Q pa:/o f Kma realtdade modal enEhbante

[HB xltr4assa a &mbito exc]aivo de Lada c]asse .. ]') a papa iQ divlgente politico do
recesso bls16hco-sadat ... 4q O ?ove Q verdadeiro @nie da mlt ra naiona!?'*

Mesmo coco agents politico primordial, o povo -- ordinatiamente

lang:ada mio de sua z,a/ga /zh sua "consci6ncia militante'', formada

majontafiamente por trabalhadores e contando tamb6m com empresados

quadros t6cnicos pro6issionais e elementos da pequena burguesia, mditares,

estudantes e intelectuais; este vanguarda -- partindo da expeti6ncia concreta do
povo laboraria uma "visio conjunta" das necessidades e sega o elemento

d2/@f /f na defesa dos interesses dente. Superficialmenre(podemos super), a

z'a/gz/a/t& setia um grupo de atuaq:ao poXtica, de identi6icagao de anseios

promogao de valores e de condugao das aspirag6es do povo.

A entrada em cdna do povo langaria as bases da #zzf2o que, para GR:

uiidade hist6dca dotada de sentido ou como campo
inteligivel, nada mais 6 do que a donna particular de uma
configuragao espacio-tempos:al que surge onde qual que um
agrupamento humano se alce da o(frggzda &mia .2 exfrfgxdh

7 /bide/zz, P. 228
8 /b/dem, p. 244, itflicos nossos
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i&n$rattPa, da ;ondifaa pitranlcnt natilral a [ondifaa bist6dca, d! ltm
i;.ao de se ia$ehor a o iro s pedorP

O efetivar dessa elevagao, desse estaglo -- de supressao da condigao

coloniale destituigao da circunstfnda de "ptoletadado externo do mundo

ocidental"(tenno tomado a Arnold Toynbee) nio serra uma ocasiio natural e
sim uma busch, uma opgao, uma "escoha de canter axio16gico '', que

possibibtaiia um destiny hist6iico independence("nio reflcxo"), supeiio ' em
relagao aos destinos ditados polos parses desenvolvidos

Estalia nascendo tamb6m no Brasil, devido ia£lu6ncia do povo, uma

!rr/f/@f#/ea, umtl intelecualidade tanto desvinculada(com relagao aos interesses

imediatos, priinarios) quanto comp'ometida com os ideas politicos do pave, a

qual competida ''organizer um Estado Nacional, ou sega, configurar

politicamente o povo brasileiro".to O compromisso desta ; /eJ)kex/Zb nio
podelia ser est6dco mas, naquele momento, basicamente politico

Segundo as hg6es de Mannheim, GR a6uma que a f /eZZk?#/#a tetia
como caractedstica fundamental o "pensar independente'', o esforgo para

hbertar-se do ponto de asta de uma classe, aspirando a uma condigao de

possibilidade de shtese; afuma tamb6m que nio haveria posigao imune ao
condicionamento social, entretanto, a consci6ncia cridca militante alcangaria

maior objetividade que o desservigo da auto-reflexao", uma vez que a
perspecdva social localizada G)orem de amplitude pdvilegiada) seiia mms

efedva que o livre-pensar ' ou a flutuagao descompromissada

inconscientemente caudat61ia de posig6es dadas.

Todavia, vigeda no pals uma entronizada concepgao que pregana o

saud4vel' distanciamento do intelectual em relagao aos problemas politicos,

persistindo em distrai-lo de suas tarefas. GR, por sua vez, dslumbrava um
outdo destino para a /#/finke /#a no Brasil, uma "tarefa pedag6gica", a saber. a

' rRAMOS. Abbe.t. Guene '.. ,i do p.de, «o .B.a'i/; p,".b/.m«. d. ,e«./«gd. «a'i.«a/
6rasi/alfa. Rio de Janeiro: Zahar, 1961, p. 190

ll /bfdenz, pp. 186-7.
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de propiciar a possibilidade de exist6ncia de um pensar emailcipado das classes
dominantes, tendo assam homo tarefa primordial educar o povo, sem tutelf-lo.

Por outdo lido, nessa busch pda 'maioddade ' do pMs, seria imperativo
incremental a produgao e o mercado interno, reverted o sentido do circuito

econ6i:nico e desencadear o processo de autonomizagao do capitalismo
brasileiro, into 6, provocar o deie//z,oZpfaex/o, que podeiia -- segundo ele -- ser

entendido coma "elevagio da pmduti\ddade dos fatores(notadamente mao-de-

obra) disponiveis nwn sistema econ8mico, deja par ineio da divisio social do

trabalho (especializagao de fung6es), deja Jnediante a subsdtuigao da energia

musculu pda energia mecinica".lz Nio serra, entretanto, processo este:itamente

econ6mico, sua plenitude estaria condicionada ao fate das decis6es econ6micas

e os beneficios advindos das mudangas serem coledvamente socializados; s6

haveria desenvolvimento -- afirma -- ''quando em determinada sociedade a

populagao pardcipa de transformaS:6es mediante as quaid adquire melhores
condig6es de exist8ncia", pols serif o "homed a medida do
desen\olvimelato".n Os instJ:umentas para esse missao(planejamento
racionahdade e programagao econ8mica, aproveitamento de recursos

abundantes etc.) notadamente tomados a influ8ncia cepalina s6 atingidaln o

efeito perseguldo se mobdizados com "capacidade politica" por keio de um
projeto nacional -- "n8o hf programagao nacional sem ideologia nacional".t4 O

desenvolvimento econ6mico setia ao final um ''problems portico:

Jio papel do Estado na promogao do desen\ olvhnento setia primordial:

dele podeda emanar a racionalidade e coordenagao para planejar e executor

uma 6tima disposigao e uso dos fatores de produgao; Guerreiro, por6m, tinha
para si que somente nos governos socialistas o Estado podetia se arvorar em

administrador gerd da sociedade, atuando ample e profundamente no senddo

de evitar as inconsist6ncias e arbitradedades pdvadas no trato dos neg6cios

RAMOS, Alberto Guerreiro. O p/'o6/e/zzcz /zacfoma/ do .B/'asi/. 2' ed., Rio de Janeiro: Saga,
1960, P. 113
3 /b de/7z, p. 109.
/bide/n, p. 192.
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p6blicos. Todavia -- naquele contexto de capitalismo e divisio de classes --
estada ]imitado o escopo de iniciativa politico por parte do Estado, restando

assim um papel aos ''capitais pdvados": emP/ e//der -- la que, por sua natureza,
comoortar-se-iam conforms outta 16gica que nio a do desenvolvimento

racionalmente organizado. Se ''o tempo do Estado, como organizador da
comunidade, nio 6 o mesmo do capital pdvado'',IS cumprilia ao poder p6blico

intervir para programar e organizar a produgao nacional, contudo, sendo algo

essencial para provocar o desenvolvimento, nio o era de modo total, fazendo-
se necessflio mas nio suficiente para garanti-lo; haveria tamb6m que mobilizar

o povo como "empresalio", propiciando "a comunidade nacional o controls de

direito da progratnagao do desenvolvimento''.16

A.flds da parte do autos uma desconflanga com relagao a capacidade e
disposigao do empresaliado na promogao do desenvolvimento, }f o Estado

aparecia coma um atom plivilegiado,n outrossim, com o surgimento do povo
come novo sujeito politico a sociedade cidl -- por meio deste seu fundamental

representante -- era guindada ao palco das decis6es

A.o diagnosticar a situagao do pals na conjuntura mundial GR deduz que
dodo deJenpo! imelito se realiqa n cessahame: te Foia id dhaliRagaa"'-t e endassa \aX

camhho. .Navanca do desenvolvimento, a /#dpi/zh#ZupZo sega processo

modernizador por exce16ncia: incrementalia a produgao, propiciaJ:ia ganho
tecno16gico, autonomic de consumo e potencializagao de fatores. Nio obstante

suas realizag6es em termos de avango das forges produtivas, atualizaria tafnb6m

as relag6es de produgao, gerando conseqti6ncias na consci8ncia coletiva:

5 /hide/7z, p. 69
6 /hide/71, p. 220. . . . . .

'Estado, naquelas elaborag6es do autor, geralmente aparece coma dorado de uma dupla
dimensgo: de arena polftica de embate de forgas e de ator politico. Caracterizamo-lo como
afar -- e n5o sz{/effo - devido ao carfter de sua atuaggo, circunscrita ao cumprimento de
determinados pap6is politicos e n:o de 'livre ' (aberta) deliberagao conforms anseios e

interesses 'plfllrios .Guerreiro. O prob/ema /2acio/la/ do .Blasi/. 2' ed., Rio de Janeiro: Saga,

1960, P. 1 13, itflicos do autor.
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A industdalizagao dove ser entendida como categoda socio16gica.
Em tal acepgao 6 um.pmrPiKO zlib2lf:BZ/yl?b, que se propaga por todos
os sctores da atividade ccon6mica e n5o apenas pelo setor restdto
do que nonnalmente se champ de inddstdas.i9

Refedda hdustdalizagao tear teflexos na exist6ncia social dos indivjduos e na

vida poXdca do pals, atuada coco bator de modem)izagao da mentahdade coledva --

pmpidando novas condig6es sociais e fom[as de sociabihdade, £o4ando os ]imites e

a consci6ncia dos gJ:upos sociais e, em 61tima instancia, possiblitando una

compreensao ampjiada da viv6ncia social; engendrada um verdadeko "processo

dvilkar6do" que afetatia coipos e alias, e, urns vez imbdda do i/ r#T de "categoiia
socio16gica" -- de fomia de relagao ence sociedade e natureza em virtude da

subsdtuigao das fatwas hunanas pdas mecadcas('libertagao dos detenninislnos

c6smicos pele doing)io ') adquiiida cm6ter onto16gico

Industdalizaq:ao e desenvolvimento podedam promover substantive

modificagao na condigao econ8mica e s6cio-politico do pals se coadunados com

um ouuo p'ocesso(acenmadmnente politico) inais dco, a:nplo e coinplexo
que efetualia profundas transfofmaS:6es na sociedade brasileira: a n? a #:h.20

revolugao brasileira", que em sumo sega "nacional", nio #zzzb#a/ no senddo que

Ihe foi atdbuido por alguns comunisras e socialistas(coma etapa do
desenvolvimento do capitalismo e degrau para a re\ olugao socialists), ou coma

ascensio de uma bwguesia local ao poder, ou processo de expansao democradca:

ou mesmo ahmagao de interesses 'internos' apenas, mas nacional como s6 a

revolugao brasileira podeda s6-1o. Nio sega deste modo a revolugao nacional

brasileira" porque aqui se desenrolada, mas sega nacional justamente por ser
&/t2uf/e?/u. por ser fundada na odginalidade do pals, enraizada nests reahdade

i9 abide/vz, 126, itflicos nossos.

'" Definia formalmente revolugao coma "um movimento, subjetivo e objetivo, em que uma
classy ou coalizagao de classes, em noms dos interesses gerais, segundo as possibilidades
concretas de dada memento, modifica ou suprime a situaggo presents, determinando mudanga
de atitude no exercfcio do poder polos atuais titulares e/ou impondo o advento de novos
mandatgl'ios". RAMOS, Alberto Guerreil'o. .Afro e veranda da repo/zlf o blasi/alfa. Rio de
Janeiro: Zahar Editores, 1963, p. 30.
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Nessa revolugao in6dita defrontar-se-iam z:g#a e a///Mz ggo,zt que

representadam -- respectivamente -- as forges socials engajadas na luta entre
libertar-se do carfter reflexo da Hv6ncia hist6da bmsileira, apoderar-se dos deus

instrumentos decis6tios e destino politico e, de outdo dado, pretender mantel o

estado de coisas no senddo de perpetual o alheamento do pals em relagao is

subs possibibdades de autonomic. Ou, como GR dinamicamente definiu: "0

aspecto fundamental da problemitica do nosso pals consiste ern aguda tensio

ettxefo !as centt@etas ejartas fe td$gas naf ulunlvteg' n

Mas qual selig a forma e o sentido dessa revolugao? Segundo o tutor

sel:ia de passages de uma Ease ]list6tica para outta superior, alcangar carta

maiolidade politico e libertar-se de posig6es caudatalias, o que supona a

articulagio das instincias de poder com as masses populates. Quando ao
car6ter, o diagn6stico do autos 6 cabal. O Brasil kinda estava localizado em
determinadalaie hist6dca -- embora numb posigio de transigao e coenstcncia

de tempos(fa#/emPar //ezdadz da xaa-faf/#//ea) na qual a revolugao revestu-se la
de um canter capitalista, vcz que, devido a feta de condigdes objetivas(e

tambfm subjetix-as, veremos), o pals ainda nio estaiia apto a almejar o
socialismo.2S Mas quais seliam os sujeitos da revolugao e como se

apresentanam?
Guerreiro Ramos, em OPrp#&ma ada / da Br f/4 afirma a pecujiatidade

brasileira na questao da g6nese das classes sociais, a saber, a alianga ence os

Expressao tomada a Gilberto Amado que, nas palavras deste, definia anfinagao homo "o
conjunto de interesses que se representam ao rev6s dos interesses gerais pem)anentes

profundos, do Pals"(spud RAMOS, Alberto Guerreiro. .4 c/ise do porter no .Blasi/.'
prob/eras da riva/ug a naciona/ brawl/ezra. Rio de Janeiro: Zahar, 1961, p. 7)..Benito
Mussolini ja havia usado tal contraposigao em sous discursos, ngo e cerro que Gilberto
Amado conhecesse a mengao anterior, GR - ao que consta - n5o conhecia.

RAMOS, Alberto Guerreiro. O p/ ob/en2a naciona/ do .Blasi/. 2" ed., Rio de Janeiro: Saga,
1960, p. 85, itglicos nossos
23 0 concerto de faso deriva de uma concepgao chamada faseo16gica -- tomada a Carl Miler
Lyer - que divide a hist6ria em perfodos culturais nos quaid as civilizag6cs estariam inseridas;
ja o termo contemporaneidade do n5o-coet5neo (de W. Pinder) denota a coexist6ncia numa
sociedade de distintos tempos hist6ricos. Ambos foram largamente usados por GR e outros
isebianos.
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grandes proprietftios rurais e os comerciantes. Se na Europa existixia uma
contradigao entry des, no Bx'anil, no qual dgoraxia o latifundio -- que
mternamente lembrada o feudo medieval e externamente uma empress

comercial, numb 6bda aplicagao da lei da dualidade coma definida por Ignacio

Rangel --,24 muitas vezes teriam encarnado o mesmo personagem. Esse
composigao veda emancipado a co16nia, dado ao pals uma organizaq:ao nacional

e continuaria uma s61ida expressao consciente de interesses.

Com isso, parte sigmficativa da &x€wei2a hz2l!/i7r:ia/ no Brasil tetia se

formado em estreita relagao com os pr6pdos latifundifdos e comerciantes ou,
quando nao, em momento posterior -- e cardio -- da revolugio industrial

quando as burguesias dos parses centrais ja se teiiam langado a conquista do

seton industrial nos parses peti&l:icos, dilninuindo as oportunidades e
arrefecendo os fnimos dessa bui:guesia industrial 'native ', que passaria entio a

ser assediada para a colaboraS:ao t6cnica e financeira com aquelas, nublando sua

consci6ncia social e intimidando-a como classy empreendedora

Paradoxalmente, GR nutda certas esperangas quanto ao desempenho
econ6lnico da butguesia -- mormente a industrial 25 - e, no entanto. duvidava da

disposigao e capacidade politico dessa classy para dirigk o processo hist6dco:

Um grande paper, no quadro que delineamos, 6 i:eservado aos

setores do meio empresatial. Embora incluam a agdcultura e
o com6rcio, 6 a ind6stda que, na Ease atual do processo
brasileiro, cnbc liderar as reivindica96es do nosso nascente
capitalismo. A revolugao brasileira em marsha em nossos dias

24 RANGEL, lgn6cie:rosa/ economia, 2) mia brwi/e&a. Rio de Janeiro: MEC/ISEB
N5o 6 fortuito que o autor n5o se re6ra a uma "burguesia nacional '' mas sempre a tarefas

nacionais que deveriam constar na agenda burguesa, cuja responsabilidade acabava recaindo
sobre a "burguesia industrial '', identificada com ' os anseios de desenvolvimento.

industrializagao e protegao a economia nacional, por pretensamente ter interesses (profundos
objetivos) ,con&adit6rios aos da indQstria estrangeira e dos setores ligados a agr cdhra e
com6rcio (cuja orientagao econ6mica era, em jargao cepalino, 'para fora '). Haveria assam
uma posigao polftica "nacional '' mas n5o necessariamente uma classy burguesa
ontologicamente "nacional". '' ' ' '''
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eminentemente uma revolugao butguesa, de que
resultando nova clause de empresados, distinta daquela que,
at6 circa de 1930, era dominante no Brasil, a classy dos
fazendeiros. Este classy nova n?io apresenta, contudo, em sua

conduta global, um minima de coerfncia, quanto
objetivos que persegue."

Entretanto

Tudo parece mostrar que, no Brasil, nio se esb formando
uma bwguesia capaz de ter iniciativa de uma revolugao
nacional. Ao conu4do do que se reglstrou no Ocidente

Europeu e nos Estados Unidos, nossa burguesia nio este alta
para lever a efeito esse cometimento. E antes o povo que
conduziri a revoluS:ao nacional brasileira.27

Tendo um papel politico importante reservado para si, esse burguesia

(industda]) nio o exerceiia, seu carfter vacUante - quanto is subs 'tatefas
hist6ticas' -- tamb6m geraria um Impasse na resolugao do processo politico

brasileiro, que o autos chamou de "situagao dramitica'

ha, hole, no Brasil, //ma xoz,a iZa.ne dogma /?, g e.dada #Za ie
/o/wa// ab.fle d/@e#f? por carecer da consci8ncia das

necessidades organicas da sociedade brasileira em sua ftse
atua]. Quet ipso dizel que a fatwa poldca e.o poder
econ8mico estio nas maas de pessoas juridicas e flsicas que,

em larva escala, nXo tgm cqTsci6ncia sistemitica do projeto
pressuposto por sua condigao.

Esse tense coe:dst6ncia na base do poder sega argo pmalisante, que

empenada o desenvolvimento, postergaa.a as tarefas, minada a agro renovadora que

porventura uma nova bwguesia pudesse ter e mesmo nublada a consci6nda de sua

!6 RAMOS. Alberto Guencira. O prob/ema /2acf ona/ da .Brash/. 2' ed., Rio de Janeiro: Saga,
1960, P. 215, it61icos nossos)
27 /6fdem, p. 237, itglicos nossos.

28 /bfdenz, P. 26, itflicos nossos
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situagao: ''A 16gica do atual processo brasileho confere a nova dasse dominante ilm

poder que ela subexerce e subutiliza, por isso que kinda nio 6 didgentc
Aparentemente, GR cda na capacidade dessa Eras:ao de passe em itnpdsionm uma

revoluS:ao &w/gz/ara. mas nio #afh#aZ seus esforgos e hodzonte ideo16gico podedam

conduzi-la a a6m)agro econ8lnica -- culos objetivos e interesses de longo puzo sua
consci6ncia pemlitida vislumbrm -, todavia, uma radical transfomlaS:ao das
condig6es socials de exist8ncia estada distance de seu alcance.

Agravando o quadra, ao defrontar se com uln .DfoZz/an d4 r&a//a I
'institucionalizado", "portador de estatuto legal" e da maid poderosa

consci8ncia de interesses entry todas as classes, a burguesia ver-se-ia em
compedgao pecos mesmos pap6is hist6ricos que os trabalhadores, intimidando-

se por receio de pender terreno nas vantagens matedais que des&uta\-a. Ja o
.P/'uZefa/judo m/xu4 apesar dos avangos sociais e em termos de consci8ncia coledva

ainda sega por vezes instrumentalizado pelos interesses eleitorais dos setores

capitalistas mais arcaicos, funcionando coco contrapeso is ]utas trabalhistas

urbanas. Distanciando-se das anflises da 6poca, o autos menciona um

proletadado rural e nio um campesinato, o que deixa claro que nio
compartilhava das anflises que identificavam uma formagao feudal no Brasil. O

latifi3ndio, ainda dominante na estrutura agrfria, guardaria semehangas -- no
seu aspecto 'interno ' -- mas nio sega definitivamente ulna instituigao feudal

Quanto rZaiie m?d2#, tamb6m de modo peculiar no Brasil, nio se telia

formado no incremento de fung6es t6cnicas e quahficadas do sistema

produtivo, em gerd, setia de extr agro pequeno-burguesa e abdgar-se-ia -- em
sttuag6es parasitadas -- em postos no Estado, que ctiada ocupag6es devido a

malta de einpregos na produgio e, no limite, para acomodar/cooptar elementos
que poderiam vir a desencadear possiveis dissens6es. Outta parcela dessa classy

media, que estalia se formando de'ddo a qualificag6es t6cnicas engendradas

pda industiializagao, tenderia a alias-se ao povo e efetuar "papel relevance na
vanguarda das lukas socials".30

::21 1: ::27.
239
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A revolugao, ao que tudo indict, soda prerrogativa do povo - sujeito

social de inquestionavel aptidao para a tarefa, formado basicamente pelos
trabalhadotes(proletaliado urbano/rural) e contando tamb6m com elementos

progressistas provenientes de outras classes -- numb frente com os setores

(avangados) de classes que tedam interesse na transformagio e se afinaiiam
com tal projeto. Uma tal vocagao do povo para a transformagao da reahdade
brasileira nio tem suns bases explicitadas pelo tutor, imediatamente -- ao que

parece -- sua condigao de subalternidade, de descompromisso com os interesses
arcaicos e mesqui11hos que se peJ:petuavam na sociedade brasileira e sua

posigao socialmente contestadora dos privi16gios -- a16m de seus interesses
econ6micos prementes -- conferia-jhe esta condigao; afore o cato de ser, como
maiolia excldda das decis6es, o principal impulsionador da expansao da

sociedade poKtica e, logo, da participagao democr6tica.

Segulndo os indicate\os de GR sabre o praKra/ a, a eJ/fU/ #a e a /di/ra a

r?z,a&/ygo bnu.rMfnu, depreende-se que este deveda ser eminentemente nacional e

iminentemente burguesa, afirmar a nagao em detjimento da antinagao, reforgar

o movimento das foi:gas centdpetas e desdtuir de seu eixo as fatwas centrifuges,

deslocar o centro decis61io para o amigo do pals, elevar a nacionahdade a

posigio de elements aglutinador/conscientizador da vida sociale concretuar a
realidade brasileira coma espago vital da exist6ncia social plena e aut:ntica. A

id6ia-forma dessa transformagao selig o //a#a daiwa, segundo o tutor, de cuneo

popular e "conte6do revolucion6do '', que propiciada a consci6ncia hist6dca para

a autonomizagao do pals e, como proleto portico, podeda conduzir um povo

pedfedco -- ahjado de sua soberallia -- a alcangar a maiotidade polidca, econ6mica,
sociale cultural; s6 afrmando sua nadonahdade elevar-se-ia a condigao de

arbitrar os pr6pdos desdnos e postal-se intemacionalmente como sujeito portico,
dvenciando de modo aut6ndco a /?zzZ2c&de Z'/UJzZe/ra.st "0 nacionalismo 6 o Qnico

3i Tal realidade estaria tensionada entry as forgas da transformagao e as caractelfsticas
perniciosas que representariam a espinha dorsal da velma sociedade, expostas.tipologicamente
polo ai;il . co:;o "categorias comp-eensivas" - do seguinte modo:. I)

alfa/idade: a

coexist6ncia inevitfvel de diferentes fuses e - conseqtientemente - formas de exist6ncia numa

mesma realidade; 2) he/er0/70nzfa: incapacidade de induzir crit6rios da realidade nacional,
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modo possivel de serem hole universalistas os povos petiGricos",32 e, embora
naquele momento vigessem -- assinala o autos --

jque einergta do colonialislno), o nacionalislno nao se convertelia em :calidade

l31tima, mas estfg.o para o alcance das refetidas aspirag6es.SS
Tamb6m a a

tarefas nacionais para o pals

brasileka, economicamente, efetivaJ:ia

industlializagao, promovetia o desenvolvimento e constJ:uiria as bases do

revolugao economicamente

capitalismo no Brasil coma circuits econ6mico nacional e aut6nomo. como

a@ Za fmo // zh#af cuba exist6ncia se concretizalia.

quando se fomia, em determinado pals, um aparelho de
produS:ao odentado pdodtadamente para atender ao
consuno inferno e quando o dinamismo dos reculJ:sos

aplicados na instalagao desse aparelho, sejam de propdedade
de nacionais ou de estrangeiros, .obedece a um processo
end6geno de acumulagao de capital.S4

Esse processo econ6mico ] enderia frutos nio s6 a burguesia(industrial)
haveria uma disseminagao de sous beneficios, tornando os trabalhadores

submetendo-se a um processo mim6tico de adesgo a valores e condutas de centres culturais e

tecno16gicos de major prestfgio; 3) a/ienafdo: ant6nimo de autodeterminag5o, fen6meno pelo
qual a sociedade 6 "induzida a ver-sc conforms uma utica que n5o Ihe e pr6pria, modelando-
se conforms uma imagem de que n8o 6 o sujeito"; 4) a/7zoigb/no: feta de fom)as que
organizem a viv€ncia social, que Ihe deem "antecedcntes e conseqUentes", evoluindo assam a
sociedade ngo 'pda mediag5o de forma a forma, mas por implovisos, em que tudo iomega
sem antecedentes"; 5) ifzazz/enf/claude: exist6ncia social fdsiHicada ou perdida em mora
aparencia, que ngo replete a apropriagao polo sujeito do pr6prio ser social. lbidem, pp. 88.97.

Haveria, no entanto, modalidades equfvocas de nacionalismo: 1) naciona//s/7zo z/zge/zzJO

consistiria "numa read:io elementar de autoexaltagao do grupo", argo pr6ximo do
etnocentrismo; 2) nacfoaa/isms z f6pico: caracterizar-se-ia "pda cegueira a 16gica material
das situag6es constitufdas"; 3) naciona/hmo de cz@zz/a: que teria coma propagadores niguras
(bem ou mau intencionadas) expressivas da classedominante em busca do favor popular; 4)
nacfona/fs/no de cci/edu: consistiria "puma posigao assumida apenas no plano verbal.'f o
nacionalismo de profbssores e intelectuais que n:io estio dispostos a assumir

' '''. '
os nscos

implfcitos na orientagao que dizem adotar"; e 5) nac/ona/k/7zo de circa/ns/d/zola: serra o
oportunismo, a procura por tilar vantagens da ocasi5o. /bidenz, pp. 248-52

[bident,'p. 6n.
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interessados diretos no processo. Os brasileiros teliam, ''como povo, um

empreendimento capitalists pr6pdo a realizar'', la que "o nosso capitalismo
realize-se, basicamente, na forma de um pmcesso de industriabzagao e seus

bene6tciitios nio sio apenas os donos de bens de produgao, mas o povo

brasileiro em gerd:

No campo dos que(supostmnente) perderiam e dessa donna opo''se '

iam a, revolugao -- haveda os grannies plopdet6dos de terra, a bwguesia comercial

ligada aos htelesses estrangeiros, bem coco o setter da class TI . .I .

e media beneficifda

de posig6es parasitadas -- detentora de pti'd6gtos ancorados no Estado.
Os setores sociais mats avangados -- que hcluidam tamb6m o segmento

asda..ada da clause media(t6cdcos, mihtares, intelecolais) -- senam potenclas

aliados, la que haveda no pals "possibihdades regis que permitem unificar numb

6:este, a bui:guesia indusuial e a massa dos trabaJhadores''.36 Existiria ai entio

uma sobreposigao dos interesses naciotaais aos interesses de dasse?
Os

trabalhadores, o proletadado, deveJ:ia abdicar a sua condigao de classe oponente a

burguesia em favor dos 'hteresses nacionais'? A dh6mica po]idca dos grupos ]a

nio se conduziia pda lute de classes mas pda lula ence nagin e anunagaor
Em ciusdca critica ao ]ivro Ca Jaf ia f fr dada ado a/(1960), de seu

ex-companheiro de ISEB Alvaro Vieira Pinto, Guerreiro Ramos assevera:

Proclama-se ai jem Co#ia/r/a f rfa dad? // aa a4
incompatibaidade entry a 'concepgao de lute de j : .= .

classes' e o

reconhecimento eventual de exist6ncia de uma contradigao

principal. Nio babe o St. AVP[A]valo Vieira Pinto] que esse
conceituagao tem car4ter metodo16gico. IE pr?cedimento
metodo16gico que serve para aclarar as relag6es sociais
vlgentes em qualquer ftse, no passado, no plesente, no futuro
': classy apuiria jamaisPade'ia ddxa ' dc ladd e ia conceplao, emjavar
ia Fabio de tisla'da ,'alia, p.rq«e. este "'.}do: s' e4o a a mi Wcafio
! }oste%aSBo & seas {Hteresses.'Ademais, € a !KR.da co%c@! Q de !uta de

35

;' RAMOS, Alberto Guerreiro. JWI/o e verdade da repo/zzg o blasi/ezra. Rio de Janeiro: Zahar
Editores, 1963, p. 60.
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classes, que a caste oer a bode detevlninar, segliltdo silas
coliuelii8n&as, os termos da iinia com sefores da classy dominat;!te* em

.pru/ da #be/lfafgo //ada//a. O Sr. AVP, situando-se no panto de
vista da ideologia buxguesa, prego a suspensfio do cl:it6do
metodo16gico de lute de classes, sem compreender que existe
uina relax:ao dia16tica entre uniio nacional e lute de classes

Para a clause operalia, a uniio nacional contra o impedalismo
f lena // zZa ram Za/a d r/bfiei]itfEcos do autor]. Somente para
o nacionalismo burguas 6 concebfvel tal uniio nacional sem
lute de classes.S7

Ou sega: ''A naq:ao pods ser v61ida, enquanto re£er6ncia do pensar, mas

coco modalidade particular, epis6dica, efemera, subalterna, da fom/////dade

/z/perxa/ ou da /g/#fdade",38 no lingo prazq o naaonalismo serra algo

circunsctito, histoJ:icamente relativo. Assam, segundo GR, embora as tarefas do

momento fossem necessadamente nacionais, o holizonte sega o ponto de vista

da comunidade humana universal, ou deja, o socialismo. Nio obstante, persisda

em afirmar que a...

poladdade fundamental que define o pfesente moments da
vida brasileira e que se resume na lute entre a nagao e a
antinaS:ao. Estes sio duas categolias chives, iluz das quaid se
explica a contradigao mais sahente em nosso pals 39

Naquele contexts, para o actor, esse sega uma posigao tatica, cumpiida

proletatiado -- coco epis6dio de sua luta, coco passo a caminho do
objedvo estrat6gico(o socialismo) a 'adagio ' da nagao e do capitabsmo

nacional, data ahanga, ocasional, com o seton mats 'avangado ' da bui:guesia.

Como tarefa urgente, agendava o estabelecimento de uma particular

transformagao democritica do pals: a organizagao das masses e a

institucionalizagao destas conquistas. "A revoluS:ao este madura hole no Brasil";

s7 /b/de/7z, pp. 206-7, itilicos nossos.
38 lbidem, p. 214, itflicos nossos
s9 RAMOS, Alberto Guerrciro. O .prob/e/7za /7aciana/ da .Blasi/. 2" ed.
1960, P. 13.

Rio de Janeiro: Saga
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:o poder esb aberto a revolucionarios",w deste modo GR caractelbava

situagao em 1963. A mixiana ortegmana(rehterpretada) da re&e#2a dur malfar

tomava compo -- assinala ele -- na inquietagao, no mandato das massas que se

avizinhava, todavia, fdtava a concretizaq:ao de um aspecto: o estabelecimento

de condig6es subjetivas. Mesmo havendo -- no seu extender -- um enorme

'capital politico" para utilizagao revolucionfria naquela conJuntura, indicava a
'aus6ncia de lideranga competence e realists'', que conduzisse setiamente a

revolugao, la que a vanguarda do povo se desapercebia de sous objetivos, as

organizag6es nio superavam subs ]imitag6es e o ato de maiol:idade da nagao e

independancia do poco arrisca\ a tornar-se novamente umalam d4 d# OMnaJ.4t

A MJe de dmy2a pa&#r e o conseqiiente im@ ile sonar se-ia a car6ncia de

um re#;fP & parter(conngurador) estada levando o pds a iun ' situagao de

.roz#dade a;@oiZa, que se caractelizalia pda verborragia em busca do favor
popular e pda indiscdq:ao e desmedida na atuagao do poder. A case setia
tamb6m "de culture politica'', fazendo-se necess6iio o amadurecimento da

revolugio segundo as circunstincias nacionais, faso control:io, persistiaa o nsco

de "a revolugao no Brasil ... transformer-se em metaflsica'',4z em parte devido

is ''declarag6es carbon6rias" e a "promogao politico ''. Em meio ao que

consider ava vo16pia 'revolucionaiia ', inconseqtiente, pinta um IQcido retrato do

Governs JanSO em sells 61timos dias, apelarido a fazio e ao pragmatismo

politico em meio a um ambiente de destempero que, hesse desenrolar,

reeditada o dsco de tornar a revolugao uma jornada de ot£tios. Mas quem sega

os otidos de entio? Os petardos tomavam a diregao do governo, dos
demagogos, dos politicos 'popuRstas', de setores da esquerda, do PCB, etc.43

40 RAMOS, Alberto Guerreiro. .Miro e veranda da /'evo/zzgao blasi/ezra. Rio de Janeiro: Zahar
Editores, 1963, pp. 183-4
4i O termo - usado por Guerreiro - remote a tentativa de depor D. Pedro I por meir de uma
revolta cm 7 de abril de 1831, ocasi&o na qual este veil a abdicar do trono em favor dc seu
filho; Te6filo Otoni referiu-se ao fate como uma./otzrnae des dupes, uma jornada de otgrios
4z /biden, p. 1 88
43 Em 1980, o autor via sua previsao conHimiada ao a6trmar: "0 movimento reformista que
agitou o Brasil em 1963 e nos primeiros moses de 1964 constituia mais espetacular jomada de
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Podemos responder que sio todos os que estio falando
demais, falando maid do que podem, aventweiros e literatos
que, por ergo de perspective ou por gusto, se vio
especializando na desmedida, compehndo muitos a segul-los,
por temor de parecerem nao-revolucionarios, ou inimigos das
causes popdares. Otfdos sfo os que, ingenuamente, se
deixam manipdar e conduzir pecos corretores da revolugao
Otitios sio todos os que imaginam que a revolugao brasileira
s6 podera efetivar-se mediante a internacionalizagao do Pals.44

Ot&ios, a 6poca, para ele, sedam quash todos.

Com arenas 15 ands de exist6ncia -- de eleig6es e compedgao politico -- a

4* Repabhca(1945 1964),4S no entender de GR, li acura\ a uma s6tia case,
nina case 11io s6 econ8inica e social mas sobretudo uma rni# da.adder.

Nas considerag6es de Guerreir o -- inspirado em Hermann Heller -- o

radar se concretizaria ein termos antag8nicos nio existindo poder onde nio

houvesse oposigao aos que o exercem -- e implicada numb "relagiio em

pe':nane1lte mudanga entry: 1) uma !)linolia que o exerce; 2) os que o ap6ialn; e

3) os que se ]Jle op6em elnbora o reconhegam e consintam no seu mandate".4a

Tal conjunto de camadas formaria o que o actor chang de iadedadepa&Z/fa.47

otfrios que se ]egistra cm nossa hist6ria politico-partidaia. Por forma de sua proposta
narticulgvel, estava fadado a ftustragao e a provocar a substituigao daquela vanguarda civil pda

guarda milituJ '. RAMOS, Alberto Guerreiro. A inteligencia brasileira na d6cada dc 1930, a luz
da perspcctiva de 1980. In VARIOS. .4 revs/z/fao de 30,- se lfptdr/o flz/ernacfona/. Rio de
Janeiro/Brasilia: CPDOC-FGV/UnB, 1983, pp. 527-48 (Tomas brasileiros), citado da p. 538
" RAMOS, Alberto Guerreiro. O .prob/en:a nac/ona/ do .Brash/. 2' ed., Rio de Janeiro: Saga,
1960, P. 186. '
'u Tal designagao nio 6 responsabilidade de GR, tomamos a CARONE, Edgar. ,4 Repdb/ica
ffbera/ .C fni/i/11ifdes e c/ashes soda is (7P4.S-/P649. S8o Paulo: Difel, 1985 (Corps e alma do

" Observa que: "Quando a terceira hamada naga esse reconhecimento c consentimento surge
uma situag5o revolucionfria". RAMOS, Alberto Guerreiro. .4 c/"ise do .porter no .Blasi/,
prob/e/7zas da /'evo/z£f o nac o/?a/ &/"asi/ezra. Rio de Janeiro: Zahar, 1961, p. 23

Embora n5o haja uma definigao mats rigorosa do concerto por parte do actor, depreende-se
que fariam parte da soc/evade po/frick somente os individuos e grupos contemplados
institucionalmente com a possibilidade de exercer efetiva participagao politica nos rituals
decis6rios (seja como eleitorcs, postulantes, mandathios ctc.).

ras
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No Brasil, a sociedade politico -- avaliava GR -- tel:ia sido extremamente

restrita e o circulo de difigentes, dais ainda, entretanto, desde as pi:imeiras

eleig6es presidenciais no final do s6c. XIX ela villa regularmente crescendo de

forma proporcioilal e absoluta, incorporando maiores conbngentes e

participagao
Avaliava tamb6m que desde o s6c. XIX a classe media se apresentaaa a

frente de alguns dos movimentos reivindicat6dos mats avangados, como: o
folhetiin OPim/aa li#Pfa/(em 1866), o Manifesto do Partida Republicans(1870),
a Sociedade Pasitivista (1878) e a Proclainagio da Rep6blica(1889) a qual

Fella algado ao porter quadros pequeno-burgueses(inHtares) a Apesa: do

predoininio da antiga classe dominante na Rep6blica Veda, a dasse media

voltalia a Cuba na Calnpanha Civibsta (de Rui Barbosa, em 1910), faso que leia

representado "o projeto revolucionido" dessa classe. O Tenentismo, as

revoltas de 1922 e 1924 e a Coluna Presses tamb6m sedam manifestag6es de

lideranga e ideal pequeno-burgueses, assim como a Revolugao de 30 serif "o
iltimo elo da revoluQao da clause media"(1961, 27).'9

O Estado Novo marcaria o periodo no qual a classe media teria tido

maior pardcipagao no poder em nossa hist6tia, s6 que a parter de 1945 a
situacio se modificaria: o candidato presidential idendficado com a classy

nadia (Eduardo Gomes, da UDN) 6 de] rotado por Euiico caspar Dulra (da

PSD) que, embota de um partido de IMzes oligirquicas, safra-se \ltonoso com

o vote popuJm recomendado pal 't'"gas. Tamb6m as eleig6es de Vargas(em

1950) e de Juscelino lKubitschek(em 1955) represe'taiiam momentos de
modi&cagao na estrutura social e ensejadam reflexos politicos, indicando agora

a ascensio das masses e o decHnio do poder da classe media.

$ O movimento abolicionista - estranhamente - n5o 6 mencionado polo autor
49 N5o ha explicitamente uma distingao entry classy media e pequena-burguesia na obra do
tutor. ha indicativos, no entanto, de quc a pequena-burguesia -- aparentemente -- sana
formada por pequenos negociantcs, profissionais liberals, funcionfios p6blicos, militares,
intelectuais etc.; jf a clause media conteria a pequena-burguesia e giupos sociais que aflufram
com a modemiza€ao capitalista (t6cnicos, funcionfrios qualinicados etc.)
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Nio obstante, 6 com a elagao de Janie Quadros (em 1960) que o quadra

se alteratia.SO Ao elegy-1o Presidente teria se explicitado o descompasso entry as
institulg6es representadvas e os anseios do novo e preponderance sujeito do
processo poHdco: o povo

As hg6es disso, segundo o autos, sedam que:

1) eln 1960, significativa parcela do eleitorado nio
partidaiiamente, mas segundo a sua pr6pda decisao;

2) a dHuigao do significado socla] dos grander partidos
losses kris grandes panidos ]PSD, p'l:B e UDN], la nao

controlam mais a situagao politico do Pals

3) as proporg6es da dt6na e]eitora] do St. Janie Quadros Hle

::faso :; li:l,£'rZ £..£:&. .;;a;' =
Se para GR na polidca extetna Janie rena encaminhado iniciativas

interessantes coco o neutrabsmo e a abertura das relag6es exteiiores, que
tetiam respaldo politico nos anseios do povo, internamente, desdenhada dos

apoios insdtucionais que seriam cruciais para a sustentaS:ao de seu governo e
possibiLdades de realizagao

A efetivagio das melholes potenciaHdades do Govetno Janie
Quadros depends, de um dispositive politico partidario que,
por sua idoneidade ideo16gca e, por isso mesmo, pele seu

porter de massa, se)a capaz de dar ao Sr. Janie Quaciros a base
de que precisara para lever a efeito reSormas de grande
enveqadura, sem as quais a ordem no Pals s6 podera ser
mantida pda forma.SZ '

=BmHBHmB:;=: 1:;
'' lbidem, p. 9S
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Ao confiar num cello cacife portico-eldtotaljanio nio rena atentado pma a

necessidade de apoiar-se solidamente: "0 moor ergo que podetia pelpetrm o Sr

Janie Quadlos consisdda enl nio comp'ee"deco ptoblema da representa$io

poliaca. e social que o momento brasileho he apresenta e que he incuinbe resold,er

. Nio se governs duradouramente sem supottes socials organizados''.SS j
Estimulado pda conJuntur a polidca que o teda levado ao poder, de

ample vit6da praticamenEe irevelia dos grannies partidos, Janie Quadros
postal-se-ia como 6nico mandatfdo legitimo, desconsiderando

as instnulgoes
1 . .. -..1 n-..J..~

de representagao e dii:igindo-se diretamente ao povo ' Para extender tal quadro,

(;R lan$ou clio do concerto de aa @adzima, apoiando-se memos em liam(O
18 bnrmada de this Ban4aneh que em Rafter \Acids qOspartidospolflicos$

Tecnicamente, quando um Govemo se p6e arima da sociedade
politica, consideando-se favre de vhculag6es parudal:ias,
vel:inca-se o quadra do bonapaJ:tismo. O bonapardsmo
suspende a fong poXtica das dashes sociais e as transfomla por
assam dizer em suplicantes diante do Estado. Entio o povo,

partidadamente desorgat)izado, . passe ..a ser
aparente
=.. J-.

sustentfcldo do coder. O chafe bonapartista, por ama das
dasses, por ama dos pathdos, busch o apoio dketo do povo '"

.\shim, quando "o Sr. Janie Quadros passou a colocar se arima da

sociedade politico",SS o bonapartismo teiia se tornado uma possibilidade(fragil,

:.H$=$1i=£:'£tws:='£:.5
rob/emzas da /'evo/undo nacfona/
or.
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por sinai); sends "£en6meno passageiro", sua ocon4ncia dependeda da
Comportamento das classes e do navel de reivindicagao que empreendessem --

ptincipalmente na questao da inflagao como "problems portico", pasco de

disputes por renda. Ardscando-se a uma predigao, o tutor afirma que as
;contradig6es entre o seton tradicional e o de vanguarda de nossa economic

chegaram hoje a tal agudeza que nio 6 posse'el o bonapartismo, ou deja, nio 6
possivel um Governo neutro, acima das classes sociais". E adverts:

Se o Govemo pretende cordgir a inflagao sem afetar os niveis
de renda do seton estacionfi:io da economic, teri de recorder

a politico de forge, a um regime ditatodal e, portanto, colocmi
os empresaiios de vanguarda e os assaladados diante de um
desafo que teri de ser conjurado pda revolugao, a memos que
busque em tempo 6td os sells suportes socials nessas 6]dmas
categoiias.SC

O bonapardsmo nio sega argo in6dito na poHtica brasileira, segundo

bK, o pr6pxio Estado Novo 'cpreparou meticulosamente a implantagao do que
demos chamado de bonapartismo estado-novista",s7 e as Circunstfncias -
avaliava -- abram novamente este possibaidade. Por6m, a reahdade econ6mica

e social do pals nio favoreceiia um bonaputismo duradouro, as disputas

econ6nucas -- piincipalmente em relagao ao anus da inflagao e a decorrente

dispute politico por ronda -- davao um tom de radicalidade a conjuntura que,
ao longo do tempo, inviabihzaria a exist6ncia de tal estilo de governo. Sem
apoio dos partidos e de outras instituig6es da sociedade civil soda in6cuo o

apelo direto ao povo - este, quando desorganizado politicamente, soda apenas
uma abstraS:ao

A posigao 'olimpica ' do Governo Janie selma assam o equilibtio no dune

da navalha, ademais, nio syria o g8do maquia\-deco de Janie que propiaalia

56 /bide/7z, pp. 40-1

s7 RAMOS Alberto Guerreiro. .A41/o e veranda da revs/z/fdo bran/ezra. Rio de Janeiro: Zahar
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esse situagao: ''as veleidades bonapartistas do atual Govenao nio sio fortuitas.

Explicam-na a perda de representatividade dos partidos, dos aparelhos

partidatios"-SB As pretens6es do governante de elevar-se idea po: sabre a
sociedade polidca deter se ia a flagilidade das outras instituig6es -- mediadclras

entry o poder central e o povo
Haveda assim uma forte incongru6ncia entry o exercicio do poder e a

realidade social do pals, uma &;e da paafr de\ido a falta de alicerces

institucionais que garantissem legttimidade e sustentagao dumdouras A

expansao da sociedade poKdca e a emerg6ncia de novos sujeitos nao....,

-'ra"'(p orciona]) correspond6ncia em [errnos de representadvidade,
insutucionalidade e consolidagao de formas poKticas mats avangadas

Frente tais desafios GR ocupa-se com o entendimento do .processo

portico brasileifo e a evolugao das formas de organizagao e procedimento na
defesa de interesses e subs diferentes modabdades, is quaid o autos revere-se

coco ''typos 'ideais' de politico''; mesmo havendo uma e =.
vicente sucessio entry

das - sergio absolute ao memos na predominancia em dado momento -- nao

setiam dgorosamente ''realidades hist6ticas", podendo mesclar-se, combinar-se

com autras e/ou ocupar espagos 'cstntos -- inais distantes ou memos

importantes.Sedamelas: .. . . , .....;. --. ,I.
' 1) paa#ru d rZZ doininante no Brasil colonial, canfigurar-se-ia nos dis

(coma os deEniu Oliveira Vlanna), eln comunidades coin lagos de parentesco e
depend6ncia pessoal; o porter pdvado dominada, nio havendo

nem. mesmo
: . . ..: .I . ..:.

nogao do que em o p6blico; a autoridade do senior territorial sega

incontestavel;

2) po##f d a4arg a apueceii ' sob a forma de cli eleitoral(coma
tamb6m o de6niu Ohveila Vianna) qumdo do aparecimento do Estado-nagin

-- predominada at6 aproximadamente a Rep6blica Velma l\ - - - -l. nnA.nA
-- com suns orders de

governs (mtdcipal, pro\incial-estadual e gera] nacional); reconhecena

58 RAMOS, Alberto Guerreiro. .4 arise do porter no .B/'asi/,' p/'ob/e/7zas da repo/zffdo naciona/
brash/ezra. Rio de Janeiro: Zahar, 1961, p. 41
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juddicamente a coisa pibhca mas utHizf-la-ia como coisa pdvada e exerceda
obedi6ncia por meio do Compadiismo e famibalismo, empregando nos serviq:os
do Estado somente os apaniguados;

3) po#zra.0aPa4f/n lniciada no p6s-45, marcaiia um memento putlcdar

da evolugao hist6tico-poHtica do Brasil ilo qua] predominaliam ]]deres ]igados
por lagos de lealdade a categodas socials; '

4) .DaZz8m & .gaPaJ d# .Omflap: disseminar-se-ia ande houvesse relati\-a

complexidade da estrutura econ6mica e social; reconhecelia o fundamento

pliblico do poder e a ele apelaria -- especificamente junto is autoddades do
Executive, Legisladvo e Judiciino --, procurando condicionar-the

favoravelmente as decis6es em detrimento do interesse gerd. Por serum

organizados, esses grupos exercetiam verdadeiro monop6ho dos meios de
comunicagao e de circulos do mundo econ6mico e financeiro;

5) paZ?Zzfa zdea4kfcz selig "exig6ncia fundamental" daquela fisa do Brasil

na qual ja estaliam constituidas as classes socials; soda "exercida do porto de

ustr sistematico, de classes ou de categodas sociais, que sup6e o povo

eleitoralmente favre, em que a adesio dos eleitores tem de ser conquistada pda

representatividade dos candidatos e dos partidos"; sends a ideologia forma de
justiflcagao de interesses, coda grupo sear ''compelido a procurar influenciar o

aparelho estatal e mesmo a controls-lo, proclamando a racionalidade de subs

pretens6es, a vantagem coletiva do prevalecimento de seu ideido no exercicio
do poder''.S9

O tips populists de poHtica, segundo o actor predominance no p6s-45,

apareceria concomitantemente a nog6es coco de 'espfdto pablico ', de
'respeito a opiniao ', e pressupoda ao memos um lninimo de probidade nas

eleiS:6es; nio apelada a relag6es de parentesco ou fhmiliatismo, sendo o chefe

poHdco(no casa) um delegado de interesses do qual se esperada vantagens para a

categolia social: cargos, favored e facihdades por meio da manipulaS:io de 6rgaos

do Estado. Para conseguu obediincia o chefs apelaiia a uma vega solidaiiedade

59 /biden?, pp. 60-2
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socials bgal se ia aos hderados por urns esp6cie de confianga pessoal, por mao

da qual conseguma sensibilizar polidcamente "reaJizando 'argo ' pda categoda". As

6gwas exemplues testa politica sedam: Get6]io Vargas, Jiao Goulan, Ademu
de Bands,Jiao Quad'os, Tend:io Cav'lc'nti -- ence ouUos "

Coma politico, o poPPa;ma sega um avango em telagao a politico de dis e

oligmquias, mas sous quadros sedan incapazes de adngir um noel de politico
-'-6"'u"'"'e estabelecer uma "coerente concepgao mgitante a servigo de

camadas socials definidas''. Assinala Gueneiro que, hjstoJ:icamente:

O populismo 6 wna ideologia pequeno-burguesa que polarize
a massa obreira nos pedodos iniciais da industdalizagao, em

que as diferentes classes ainda nio se con6iguramm e apenas
despontam, 'de madeira rudimentar. .Em this

condig6es, a
. . J..J=..A .. n 4'-b

1'%4:=B
difbrenciados. Ao contrilio, Justap6em'se num agregado
sincr6tico, que pods ser considerado como o povo em estado
etnbrionftio. Esses contingentes rec6m-egressos dos campos
kinda nio dominaram o idioms ideo16gico.. Seu escasso ou
auld enquadramento e treino partidaao, sua tuDiaa
consci6ncia de direitos, eis o que os torna incapazes de
exercer in£lu6ncia pedag6gtca em sells lideres, os quads pot
ipso mesmo, nio precisam it a16m de um libedalismo

super6tcial em suns maneiras e agro.''
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As transformag8es pdas quais estada passando o pals -- de emerg6ncia

do povo, de um esdlo de poHtica ideo16gica, de fortis e freqtientes demandas

sociais, de elise do poder -- inquietaram GR a ponto de refleth sobre a
estrutura institucional e ved6lcar um desajuste, um descompasso com relagao i

dinfmica socio-politico da sociedade brasileira; se h6 algum tempo
diagnosticava o disparate da transplantagao de id6ias e instituig6es -- segundo

ele em desconexio profunda com a realidade brasileira -, agora 'dslumbrava
ma case das {llstitttit6esa

Dentre as instituig6es em crisp, no que se refers ao .E.rZado brasileiro. se

de um lado o autos mantinha evidence con6ianga no potential racionalizador,

planejador do Estado como entidade superior e guardiao da coisa publica, de

ouuo, detectava em detenninadas pradcas arraigadns o mau uso da maquina e

deformag6es de gestao no sentido de pdvilegtar interesses privados, setoiiais

e/ou parasitirios. Percebia que grassava o clientehsmo e o privadsmo corns
formas de instrumentalizagao do estatal em bene6cio de interesses

particulalistas; de igual modo, reprovava a atuagao do Estado como

instruments de amortizagao de conmtos, inchando a maquina estatal com
contratag6es acima das necessidades regis(em parte de\&do a falta de
ocupag'3es no seton produtivo pdvado), empregando pdncipalmente a classy

media -- muitas vezes sem preparo para desempenhar tats fins:6es -- e
funcionando assam um mecanismo de cooptagao para diiimir tens6es
resultantes da possjvel insatisfagao dense grupo-

Paulo: Ati 1994.89 e O co/ipso do popz{/ nzo no .Brash/. 5' ed., Rio de Janeiro: Civilizagao

" Advertimos que o actor em momento algum menciona o(s) termo(s) - que s3o de nossa
responsabilidade. Ha sim na elaboragao de Gueneiro anflises esparsas e n5o-sistemfticas
sabre instituig6es especfficas, entretanto, o intuito de apresentar uma teorizag5o gera] da
sociedade brasileira - condom)e a visio do autor - encor4jou-nos a formulae a questao deste
modo e utilizar tal(is) tenno(s) Uma expressao de significado pr6ximo utilizada pele autor 6
"cp'ae de desengl/adramenro i/zfr//zzcionar ', quando se refers a circunst5ncia polftica de feta
de eco a opiniao popular.
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Tamb6m no Brasil a //#ipenldade -- e os 6rgaos oficiais pam educagao,

ci8ncia e culture -- estada assolada pda ''cartorializagao '', pelo "clientelismo na

distdbuigao de auxaios, de fung6es e cargos", pelo privi16gto a pessoas sem

quah6icag5o ou capacidade reconhecida. O Brasil nio teda politico com respetto
i. ci8ncia e a culture, esse lacuna nio se deveria ao governo - que se esforgalia

em formu16,-la - e sim iresist8ncia e a in6rcia dos que, entJ:incheirados em sous

Pd\i16gios, comprolnetedam o alito das mudangas. Junte-se a ipso a insistente

cdtica que fazio ao mau uso dos recursos: em pesquasas alheias is reals
demandas da sociedade brasileir a e por ''outras raz6es mms graves ."

Depreende-se que, para GR, a comunidade universit4da brasileira estaHa
tamb6m refugiada institudonalmente num passado de ebtismo, escolasticisino,

impermeabilidade is legitimas demandas socials e auto-isengao de
responsabiEdades quanto ao seu papal

Mas nem todas as instituig6es Cram reprovadas no ctivo tio severo do

tutor, havia uma que considerava sensivel is novas tarefas e ao eco das runs:

Ex#l#/a, que se conduzitia ''de madeira 16gica'', pois

esse instituigao, de raizes tio profbndas no seio do povo,
sai invadavelmente de sua posigio discrete, todd vez que a
comunidade brasileira, por incapacidade temporalia das
instituig6es avis, mica exposta a um desvio em sua evolug?io
A.s pecuharidades sociais da formagao do Ex6rcito no curso
de nossa hist6da fizeram-no uma instituigao diretamente
aberta is aut6nticas tend8ncias politicos da coletividade. A

sensibibdade politico do Ex6rcito 6 uma viJ:tude saudfvel da
estrutura do Pals. Por isso o grau de politizagao que o
Ex6rcito atualmente manifesto da a medida da ctise de

desenquadramento institucional em que se encontra a opintao
popular. Esse case s6 podera ser conjurada quando o
Congresso coincidir ideologicamente com o mandato que o
instaurou e os partidos, o aparelho sindical e demais

63 RAMOS, Alberto Gueneiro. O .prob/e/7za nacio/za/ do .Brash/. 2' ed., Rio de Janeiro: Saga:
1960, P. 206.
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instrumentos de expressao da vontade do povo se penetrarem
do novo sentido da evolugao brasileira.a4

A pr6pda inquietagao do Ex6rcito dever-se-ia a inaptidao das
institwS:6es cigs, ou sega, o anus da cl:ise develia ser pogo pdas instituig6es

mats 'abertas' e/ou de car4ter representativo e, se GR nio clamp pda
intervengao dos mUitares para dar lisura ' e 'organizagao ' aos procedimentos;
tamb6m nio atribuia devida parcels de responsabilidade da ctise aos mdtares --

pdas constantes interrupg6es do processo de constituigao de representagao
politica e consolidagao de !ituais democridcos.

Aos iizz#au/oi, todavia, 6 dada 'sua ' parcels de responsabilidade na
refer:ida ctise; a crfdca vem avassaladora, condenando todd a estrutur a sindical

que na 6poca era um dos sustenticulos do poder -- e o seiia mais fortemente
kinda no GovernoJango:

a estrumra sindical dgente,[6] toga e]a mafcada por um
v£cio de odgem: o de ter sido outorgada pelo Estado,
implantada de ama para baixo, propiciando a fomtagao de
uma bwocracia sindical parasititia, de que o peleguistno 6 a
conseqti&ncia mais not6da. Tudo isso impede a representagao
aut6ntica das aspirag6es do proletatiado.os

Embora afirmasse que sem o peleguismo talvez as masses tr abalhadoras

kinda estivessem entregues a formal incipientes de lute como o espontaneismo,

vislumbrava -- citando a rmnosa Erase de Antonio Carlos a respeito da
necessidade de faber a revolugao antes que o povo a fizesse -- a possibilidade de
ma outta evolugao para o movimento sindical:

Quem quer que estude a I)ist6da das lutas sindicais no Brasil

vera que na d6cada de 1920 ji existia consistente agitagao nos
memos operitios. A legislagao trabalhista que se implantou

64 /biden, PP. 24-5.
65 lbidenz, p 24.
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depois da Revolugao de 1930 atendeu a uma press:o de
massa. E nio selig temerfdo a6irmar que o Golpe de 10 de
novembro de 1937 jinstauragao do Estadg,No\ o] tete mata

do que chamamos de revolugao assumida.

Destarte, quem mats intensamente recebeu criticas da parte de GR
foraln sein d$\4da os pa# dor.Daaifai da{ depreende-se tamb6m a importanaa

que atribuia a etta insdtuigao(parddo) coho organizadora e mediadora nacional
de conflitos e interesses. A critics nio se dodge a this ou quads partidos, ou a

atuagao circunstancial destes, mas a pr6pria instituigao em sua conformagao e
exist6ncia hist6dca: ''a case nio 6, portanto, bem de partidos isolados, 6 da

organizes:ao partidatia do Pals".a7

Os partidos no Brasil la haviam sido definidos pelo tutor como

:ganglionares": ajuntamento de interesses ptivados, instrumento de exclusio e

de manutengao do poder por uns poucos que os manobravam: "Podemos
assam resumir a hist61ia dos parddos desde a Independ8ncia at6 quase os

nassau &n na film\ix baram instrYrmetlLos instil dol ais a serPigo da Gifs laf o de elites.

E nio podiam ter fido outta coisa''.6a

Somava agora ele aos vicios de oligem a profunda elise que assolava os

parddos naquela conluntwa, cato marcante da case teda fido o pleito electoral

para Presidents da Repiblica(em 1960) na qual um candidate(lido Quadros)
telia sido eleito mantendo uma postura alheia aos partidos -- e mesmo
manifestando-se contra des.

06 RAMOS, Alberto Guerreiro. .Mf/o e vei'dade da repo/ugao brash/ezra. Rio de Janeiro: Zahar

Editores,1963,p.60. . . .. . ,~ ........,
a RAMOS. }blbertQ Guerrero. .A cl"ise do porter no Brasil; problemas da revolugao nacional
b/asi/ezra. Rio deJaneiro: Zahar, 1961,p. 97. . . ..
68 RAMOS, Alberto Guerreiro. anza I/zfrodzzfao ao /zisf6rfco da Organizafdo Rczciolza/ do
fraba//zo; ensaio de socio/og/a do conhecf/menlo. Tess apresentada ao concurso para
provimento em cargos da carreira de T6cnico em Administragao do quadra permanente do
Depaxtamento Administrative do Servigo PQblico em 1949. Rio de Janeiro: Departamento de
Imprensa Nacional, 1950, p. 71, itflicos nossos
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Num memento em que -- ponderava -- o pals estada "pohticamente
ertebrado '' e o Congresso nunca teria tido tanto poder no Brasil, a ctise

mostrava-se-the coma algo extremamente s6do. Vide o dramftico diagn6stico
que tmia:

Desarticulados das correntes de opiniao e das categodas
sociais, descaractedzados perante o pibhco, viciados no jogo
de vantagens sem verdadeiro a]cance social, os partidos

':
nao

foram capazes de apresentar os termos da 61dma sucessio

jeleiWao pfesidencial de 1960] de modo que refletissem a
radicalidade que marco hole os projetos das diferentes
categories socials.CO

Naquele desaBador momento da sociedade brasileira, no qual -- segundo o

autos -- o povo emergia para cobtar seu papal fundamental de sujeico politico,
quando a polidca evoluia para uma fomla ideo16gica e decaiam as modalidades

exdusivistas e arcaicas, o fblcro da case sear a perda da capacidade de intel:pretax
os anseios da sociedade polidca e dm vazio is subs demandas na forma de

reivindicaS:6es legidmas e pardcipaS:ao, ou sega, soda uma a!=? de @r?le//z #ul2a&:

A ctise de representatividade nio pode ser mais exphcada pda
aus6ncia do povo, mas essencialmente pda inadequaS:ao dos
Hstitutos partidalios a nova realidade social e econ6.mica do
Pals. Nas condig6es antedores, o que se vetificava na esrera
decis6tia do Pals era samples circular:ao de elites, isto 6. memo
rodizio de ocupantes eventuais das posig6es de mandy, sem
alteragao signi6lcativa do estatuto econ6mico e social. Hole
entretanto, trata-se de organizer uma sociedade funcional. em
culo Estado se afimta o poder das camadas sociais na
proPorgao do que contdbuem para o entiquecimento da

09 RAMOS, Alberto Guerreiro. ,4 c/"he do porter no .Bras//,' prob/e zczs da /'evo/zffaa /zacio/za/
6rasf/ezra. Rio de Janeiro: Zahar, 1961, p. 41. SigniHlcativamcnte, o eleitorado, num contexts
de polaiizagao ence esquerda e direita, nacionalismo e entreguismo, democracia e golpismo,
optou por um candidato que n5o assumia neccssariamente nenhum dos telmos, esquivando-se
por entre as de6lnig6es
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nagao. Suficientemente dotadas de consci6ncia hesse
lmperativo, as diferentes categodas. do eleitorado

brasileiro

nio mais aceitam comandos paaidaj:ios muniHicentes

A malta de representatividade dos partidos advida de um "descompasso

entry o grau de consci6ncia politico das diferentes camadas da poptlagao e a

representagao parddaria", nio bastasse, os partidos desdellhadam do eleitorado
e, sem ouvi-lo, as cipulas partid6rias indicaliam candidatos que nio tenam

respaldo politico (e nem ao memos se a6natiam corn o pmtido), apenas po '

estes possuhem recursos 6tnancehos pessoais, em dettimento dos postulantes

mais quali6icados mas com uma condigao econ6mica infima

A ctise dos partidos em nossos dias resulta de .que
kinda

continuum em grande escala viciados pdas superadas praticas

oligarqdcas e populistas, sem se darem conta .da mudanga
ahtativa ocotdda nos 61timos aaas na psicologta coletiva ao

eleitorado. Este se olienta coda vez dais por cntCnos

ideo16gicos e, assim, perdeu o temor reverencial pelos grandes
comes que, em outros tempos,

mantinham-se

indefinidamente nas posig6es de mando, gragas a docihdade
de eleitores cativos.':

Os parddos estatiam tornando-se ''ficg6es institucionais'', syria mister

que se reestrutumssem visando qualificagao para expressar a vontade dos
eleitoles de modo ideologicamente coerente. Um rem6dio para a case de

representadvidade dos partidos sear a organizagao: "Organizagao f a. . ..

que os

llabHte a pradca da democracia interns e do trabalho de massa em canter

partidos como forma de dinamizar sua atuagao e lapid6-1os ideologicamente,

vez que os partidos esvaziar-se-iam como vetores das forges sociais em lidgio, a

70 /b/de/7z, p. 44
/6fdem, pp. 217-8

71 /bidePt, p. 60
73 /biden, p. 45.
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polanzagio idco16gtca e as dificuldades ein e\presser/representar os anseios

politicos dos gnipos sociais relegi-los iam a posigdes dc £i'agilidade
institucional, abJindo-se canals de contestagao da arden.74

Tal situagao nos reconduz ao suposto estratagema de Janie (e a

memento bonapanista) e as advert4ncias de GR: coma poderia Janie apoiar se

nas instituiS:6es de representaS:ao polidca, dentre as quads setiam pdalegiados
os partidos, se estes se mostravam tio fragiHzados? Mesmo assam Ihe daJiam

sustentaS:ao poHtica? Referida sustentagao selig suflciente? Esse relax:ao trada

prud6ncia e conseqti6ncia ao governante e renovagao -- em termos de

adequagao is demandas e expressao ideo16gica -- aos partidos? Ou ambos
seriam refens da ctise?

A crisp dos partidos, como n5o poderia deixar de ser, tamb6m terra afetado -- segundo o
pr6prio Guerreiro - o partido aa qua] estava ]igado; diem dos motives que anigiriam as outras
organizag6es partidfrias, o Pall'tido Trabalhista Brasileiro (PTB) so6'elia tamb6m de males
peculiares: terra pretens6es a ser o legftimo representante dos trabalhadores mas kinda ngo
estava a 8ltura de tal papal. Na anflise do autor o cic]o inicia] do trabalhismo no Brasil teria
se esgotado, ao criticar as defici6ncias do partido esbogou um quadra da que chamou de
doengas do trabalhismo", a saber: 1) va/Tufsnzo: culto de Vargas, "resfduo emocional ' que

incitaria a crenga popular na bondade intrfnseca do carismgtico cider; 2)./angzf/snzo: "legado
pol.itico do varguismo '(Jango syria continuador de Vargas) que pecaria por n:io renovar sells
m6todos, pris ipso fbria declinar sua influ6ncia; 3) pe/egahazo: "subproduto do varguismo
lrmao siam6s do janguismo", consistiria na agro de sindicalistas burocratas que agiriam homo
conciliadoles entry trabalhadores e govemo, impedindo a concretizagao de um movimento
obreiro forte e decidido, ainda que sem ele possivelmente as massas ainda estivessem

relegadas a formal voluntariamente ing6nuas de organizagao; 4) experrfsmo: tentativa de
fazed-se te6rico do partido "de ama para baixo", desrespeitando as experiencias das lutas
(RAMOS, Alberto Guerreiro. .4 cree do .porter no .Blasi/, prob/ewes da /"evo/zzfda /zacloaa/
6rasi/ezra. Rio de Janeiro: Zahar, 1961, pp. 90-3). Dentro do PTB Guerreiro posicionava.se

contra o que identificavam coho "populismo '', e exigia: uma posigao nacionalistaagressiva

do Governs, ]imitag5o do capital estrangeiro, incentivo a indtistria nacional e compromisso
com as r(:Ho//7zas de base (agraria, urbana, bancaia, tributgria e universitgria etc.). Sous
parlamentares integravam a Frente Parlamentar Nacionalista e, ap6s 64 pagaram caro por suas
posigoes.

74
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E mats: se fossem equacionadas this cases do poder e das instituig6es

teriamos n6s um desfecho como house em 64? A consolidagao da
representagao e da participagao popular traria estabiJidade ou tornaHa mus
inst6vel uma situagao na qual emergtnam fortemente novos sulettos e subs

reivindicag6es? Esse posshel instabilidade desembocada num 64 ou numb

transformagao de carfter popular?
Na visio de Guerreiro Ramos a desobstrugao, o alargamento e a

quabficagao da representagao bem como a intensificagao da participag:io

poPular, em termos "ideo16gicos", propiciada um novo horizonte a sociedade
brasileira. TodaMa, quanto ao 8xito dessa opgao ' dada nossa expen&ncia

:inconclusa ' -- nunca saberemos exatamente.
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ROLAND CORB[SIER) ]:]]IL]OJAGUARIBE E O
PROCESSO DE FORMAQAo DO ISEBi

.Afexsal'idro Ez€genio Petard

Introdugao

Em 4 /ra+8a daf z /P/zr/p,d;, Julien Benda destaca uma mudallga
significativa na relagao dos intelectuais com a poXdca, ocordda no final do

s6culo XIX: a rendigao dos intelectuais a "seduS:ao" das paix6es politicos. Antes
desse momento, os intelectuais teriam se mantido num certo distanciamento

destas paix6es, opondo-se a das, se)a pda indiferenga, sega pda defesa de
principles abstratos e supetiores capazes de transcende-las.3 Banda acreditava

na impossibaidade de concihagao entre o mundo da cultural no qual se
desenvolvem as atividades pr6pdas do intelectual, e o mundi da politico, no
qual se discute e se desdobra a resoluS:ao de problemas prfticos. Envolvidos em
tarefas da politica, os intelectuais comprometedam o conteido de subs id6ias.

de suns premissas e de sous valores. A anfhse de Banda sugere que os

intelectuais devem evitar os discos da submissio da culture a poHtica.

A posigio extretnada de Julien Bends pode se contrapora expelianaa
dos intelectuais fundadores do ISEB(Instituto Superior de Estudos

BrasHeiros), no Brasil, rla d6cada de 1950. Ela possui contornos particulates na

medida em que revela a possibaidade de concihaq:ao entre a culture e a poEdca
Revels, ao mesmo tempo, coco os intelectuais podem agar no campo politico

' Este artigo foi apresentado no 'lV Seminirio de Pensamento Social ', arganizado polo Centro
de Estudos Brasileiros do LECH/UNICAMP, nos dias 16, 17 e 18 dejunho de 2003.
Mestre e Doutor em Ci6ncia Polftica pda FFLCH/USP '

Hell;#u:n: nBASTOS, glide Rugaie REGO, Walquiria
o compromisso. S5o Paulo: Editora Olho

Norberto Bobbie. idem da cultura'' 6 utilizada, aqua, no mesmo sentido dado a ela por
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para dabilizar seus pr6pdos interesses. Na expedancia de forma?lao do ISEB
observe-se a capacidade dos intelectuais de mobilizar recursos poKticos com o

prop6sito de 'dabOizar um espago institucional pr6pdo, voltado para
desenvolMnento de subs atividades

Reunidos por volta de 1952, estes intelectuais servo conhecidos coco o

Grupo de IEatiaia"(GI).: Atrav6s de sua atj\rjdade cli;lEnIn o ISEB em julio de
1955. vinculado ao Nlinist6iio da Educagao e Cultura(NfEC) Ela uin grupo

bastante heterog6neo no qual transitavam intelectuais cuba posigao privilegiada

lunto ao coder Executho era not6da. A formal:ao dense Grupo foi
deters:ninada por um interesse comum de todos os sous componentes,

uaduzlda pa! des cano a necessidade & conbecer o Brasilalim de contribi irPara a sua

/fu gonmaraa efa 6mif e Jana/. A16m disco, desempeiA":am hng6es pablicas e
cultivavam boas relag6es com aqueles que exerciam o poder. Sio cxemplos

dessa condigao R6mulo Almeida, Ignacio Rangel, .Alberto Gueneiro Ramos,

que 6zeram parte da Assessoda Econ6mica do Presidente Vegas, Helio
Jaguadbe e Roland Colbisier, que atta\-am no Minist6rio da Educagao e
Culmra. H. Jaguadbe assessorou juiidic'monte a Comissio blista Brasil-
Estados Unidos formada pam subsidiar a formulas:ao de politicos de
desenvolvimento. Foi, tamb6m, responsavel pda elabomgao de proJetos de

aparelhamento do MEC, cujas tarehs se ampbaram apes a modi6tcagao
realizada nesse lninist6do no segundo governo Vargas. Roland Corbusier, que

se mudou de Sao Paulo para o Ria de Janeiro ein 1954, comegou a atuar na

sccretaiia da ALEC(Assist&ncia T6cnica de EducaWao e Culture) do bfEC. A

major parte delis t8m o Estado como uma refer6ncia importance na sua
traJet6da. Nio apenas pelo fato de ocuparem fung6es publicis, mas por
estarem disponiveis para presto servigos inportantes is tarefas coda vez tn21s

complexes a cargo do Estado.

maid garde, formarf o ISEB
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A proximidade com os centros de poder permitiu aos intelecmais

viabilizar subs p'etens6es no campo institucional. Esse proximidade favoreceu
a operacioiaalizagao de seus proletos e foi um dos elementos condicionantes do

6xito ou do fracasso na implementagao deles. Os intelectuais juntaram-se is

classes socials daquela conjuntura, dotadas de interesses pr6pdos e que
depositavam no Estado a esperanga de concretizar eases interesses. Mesmo nio

sendo politicos, o seu agu assume feig6es politicos na medida em que
buscavam rep'esentar, numb condigao pdalegiada, seus interesses junto ao
Estado

Pelts motives expostos acima, o grupo que formou o ISEB se constitui

em objeto pdalegiado de anflise. Em seu interior, emergiram indidduos culo
agu partiu da interpetletragao de dots mundos incanciliiveis na visio de Julien

Bends. E desenvolveram uma capacidade de agir culo conteido 6 mercado pda

tensio inerente is opg6es que fizeram -- exfnfrlw f gi / /e/zf//ralf gxf a/f//dram

.##a&&der,DaZzhrai. Elsa tensio 6 re6orgada pda forma coho atuaram no campo
da politico: nio assumiram cargos eletivos nos anos cinqtienta, centrando sua

atividade no desenvolvimento de mecanismos intelectuds voltados a reaJizaS:ao

do desenvolvimento econ6'nico da intervengao estatal. Ocupando carlos

eletivos seJ:iam condicionados a agir de acordo com as regras da poHtica e

adotar procedimentos pr6prios desse campo. Antes, como intelectuais que deem

f ! / l?nrm la&m a politico, tiveram corldi$6es de mantel um cerro grau de
autonomic intelectual. Os vinculos dos seus objetos de estudos e anfhses is

necessidades da politico e do Estado sio produto de lena opgao deliberada

Exemplo disso 6 a tra)et6da de Roland Corbisier. Cudosamente, a medida que

se apronmava do Rio deJaneito, nas reunites reahzadas peso Grupo no Pa(que
Nacional de Itatiaia, Roland Corbusier ia sofrendo a influ6ncia dos outros

integrantes daquelas reunites. la, aos poucos, assilnilando a importancia da

reflexio sabre o desenvolvimento e sobre a superagao da mis6da e da pobreza

no Pals. Gradualmente foi assumindo uma posigio dais propdamente
engajada" nos temps relacionados a transformaS:ao econ8inica e social do Pals

A influ6ncia assilnilada por Corbusier foi produzida pdas caracteristicas
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especificas dos demais componentes do Grupo com os quais se idend6tcou
Seu envolvimento nas discuss6es e nas reunites desse Grupo foi uma oPfao

de#bexada na qual entraram em logo subs motivag6es e interesses individuais
A16m do exposto, 6 preciso ressaltar os elementos favorfveis da

:==='.::,= ===::;=:= :==:.==: u===
capacidade de se posicionar frente a interesses constituidos I nn Z un nAd-b f\ F7

dentlo e fora do

apmeho estatal Esse capacidade permitiu ao Gmpo uma waged de ZPza//oZ'nu capaz

de evita que fossem envolvidos totalmente por interesses ustr
alMos aos seus e se

tomassem heros ref6ns da lute polidca e social travada pdas classes soaais

Com base nessas premissas procumrei sustentar neste arUgo que as
aches. os inteEesses e as motivag6es de Hello Jagualibe e de Roland Corbusier

forum fundamentals para a formagao do ISEB. Considero que este agro nao
estava subordinada aos interesses das classes socials e, muito memos, as

necessidades imperatives do Estado. Os intelectuais em questao possuem, em

suns trajet6das, interesses pr6pdos. E evidente que sua odgem e sous vhculos
socials determinam, em parte, a constituigao disses interesses. Por6m, interessa

examine, aqui, como esses interesses estio suJeitos aos desdobramentos das

trajet6rias dos intelectuais e rama df/e f drum alomaf a f al f rufrfrzbnraf z /a rl
da iJEB o / amf /a df ialam4aa. E o que passe a desenvol\et a pa'dt de

agora.

1. Grupo de ltatiaia e a lideranga exercida por Helix Jaquaribe

Em outdo trabalho produzido a respeito do ISEB,a procurei diferencia!,

na hist6xia do Instituto, quatro periodos nos quais a atuagao decisiva de pelo

memos um intelectua16 notfvel.' O plimeiro desses pedodos abrange alan?? ar a
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do Grupo de Itadaia em 1952, a ctiagio do TBESP(Instituto BtasHeiro de
Economic, Sociologia e Politico) e a edigao dos nOineros da Rewsra Cadz mar dz

NbJJO 71??#@o. A importancia da constituigao desse Grupo para a hist61ia

isebiana 6 inegfvel. Roland Corbisier8 o denomina de "a antev6spera do ISEB"

O local no qual o Grupo realizava suas reunites foi cedido pele Minist6rio da
Agticultura, gragas a intervengao de R6mulo Almeida. Este 61timo, a]6m de
pertencer a Assessoria Econ6mica da Presid6ncia da Rep6blica, era chefe de

gabinete do ministro da Agdcultura. A obtengao desse local revela um ardficio

comum aos intelectuais do Grupo: a moblizaS:ao de recursos politicos
delivados dos pap6is que exerciam dentro da estrutura estate e das relag6es
prestigiosas que mantinham com os ocupantes do poder.

O Parque tinha uma locahzaS:ao pdvilegiada e, ao mesmo tempo, cudosa:
6lcava na metade do caminlio erztre Rio de Janeho e Sio Paulo. Tratanria
portanto, de um "campo neutro" pols nio ficava em Sio Paulo e muito menos

no Rio de Janeuo. Nio haveria pretexts para quaTquer tips de controv6rsia

Rocha e R8mulo de Almeida. De Sio Paulo, vinham Vicente Ferreira da Silva.

gelb Sim6es de Atruda, Almeida Sayles, Paulo Edmu de Souza ' 'ueiroz,

Joamado Ldgl Bagolini 9 a Porto, Miguel Reale, e um professor italiano,

' Idem, p. 83
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2 Idcm, p. 129.
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anMsar as caracterfsdcas essenaais dos intelecmais foimadores do Grupo. E o
que procuro desenvolver na pr6xima segal. '

rl. As caracteristicas dos intelectuais do grupo de ltatiaia

Em um texto publicado em 1983, 1. Rangelis caracteriza o Gmpo
dizendo se tratar de um conjunto de intelectuais que teda

'Y '

estabelecido um

pacto coledvo. Por esse pacts, tornou-se Havel reunir intelectuais

extremamente diferentes uns dos outros. ''E que tinhamos precisamente esse

a\s2L en:L camxjm. iranios toads dderenles ]ln! da! intros e, por ipso mesma, nos

/'?zz#fao.P'.t4 Esse aspecto 6 curioso. Ao inv6s de buscar a constituigao de grupos
homog6neos, voltados para os mesmos prop6sitos e baseados nos mesmos

referenciais te6dcos, chegava-se ao contr6do: o grupo formado tinha coma

Caracteristica essencial as diferengas te6licas, ideo16gicas e politicos entre sous

componentes. Esse fate se exphca pdas caractedsticas pr6pdas ao debate das

id6ias na conjunt.-ra dos ands Cinqtienra no Rio de Janeko. Tran.-se. ramb6m.

de uma geragao de intelectuais que dvenciou distintas expel:i6ncias poHacas
sobretudo na d6cada de tiinta. Naquele momento, estivemm envolvidos. no

I' v ' uvHV)

campo cultural e at6 mesmo politico, com propostas de transformagao do Pals

pda.wa do lintegrabsmo ou pda 'da da revoluS:ao socialists. Ignacio Rangel, por
exemplo, chegou a pegar em armas em 1930 antes mesmo de desenvolver

13 7 I' ''

gradualmente deus vinculos com a atividade intelectual. Antes de se debrugar
nas leituras realizadas como auto-ditada, engajou-se nas lukas politicos dos amos

tanta coco /ez,oZwih zjl,h a/wada. RelataiS que sua dda poUtica comes:ou muito
cedo, pols aos dezesseis anos Jf comes:ava a refletir sobre o Brasil, a case e a

grande depressio lnundlal. Leu o A4a//@;/o Com// /I/a e sendu se convencido de

; U=.:t::.;=H'?8os e o desenvolvimento brasileira:
: 63-92, abriUjunho de 1983.

Eletricidade/CPDOC/FGV 1991, P. 01 / (depoimento). Rio de Janeiro: Mem6ria da
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Lippl dem, Pe27n \Vemeck "Prefacio". /n; CORBUSIER. Roland. .4ura&!ogrclia /i/osdPca

. das deologlas a tearia da praxis Rio de Janeiro= Civiliza;ao Brasileira. 19 7u.

'rt4€#'. 5/6/7 - 2003-2004



RaZ
f corbusier: nelio jagmdbe e o precesso dejamagao do !sEB

i. c07nPreendi&s e mal$Ka&qados, orllma sode&de de lio os riGGs e&

kanZgam, qHe s6 uabdqa a o $dto econ6mico e o dinbdm, nen? }or kso

de&6uamos de ser coisewadores dessa estrltfzra qae Hos exPe&a cano' se
jossemos itiaeiqlaveis OZ in eiJ' }'

121

.Alberto Guerreiro Ramos, por sua vez, rez parte de uma geragao de

intelectuais engajados na lute politico dos argos tanta. Esse germs:ao, segundo L.
L. Oliveira20 estava cindida em diferentes bandeiras como o integraJismo, o
movimento cat61ico e as 6Heiras abertas pda Alianga Nacional Libedadora. A

autora nostra que um dos tomas nos quads estavam envolvidos esses jovens era

a da integral:ao da cultura negro e banana na cultura nacional. O interesse peta
culture negro na Bahia dos amos tlinta era capaz de colocar no mesmo plano

intelectuais vinculados ao mo\imento comunista, cano Jorge Amado, e aqueles
comprometidos com estudos "acad6micos" sabre o terra, coco Artur Ramos

-- professor de Guerreiro Ramos e pelo qual ele nio tinha nenhumasimpatla.

Nos anon tanta, Guerreiro Ramos nio el:a um fervoroso defensor da revolugao

sociahsta devido is influ6ncias intelectuais que peJ:passavam seu pensamento e

sua agro. Ao contrflio: defendia em sous textos a id6ia de uma revolugao
personalista e comunitftia'' que estada, em ordem de impoaanda, acima da

revolugao matedalista do fascismo e do comunismo: comzg#£!2ilr:h. pols amparada

na tess de que os homens devetiam buscar a uniio por meio da comunhio e

nio do interesse. A uniio pda comunhio seiia mats s61ida e sega capaz de
minilnizar a dor e o sofrimento gerados pda incapacidade do homed de

permanecer na solidao; e.perJa#aflifa por ester centrada no homem e na clitica is

condig6es de exist6ncia da sociedade moderna. Nests sociedade, o homem veda

deixado de se perceber coco ser natural e sobrenatural ao mesmo tempo,
construido sob a imagem de Deus. As subs necessidades materials, pr6pdas do

aspecto natwal do homem, prevalecem e sega fundamental que ele percebesse

. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ,

ideologies a peoria da praxis. Rio de
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a importancia de afirmar sua supedoddade espidtual. . .l- ... A .+-n+nl IX

Coco o homem

Ramos nos argos ttinta deixa expresso o seu pensamento conservador e os

componentes neue contidos: "6 um consen'adodsmo
orgatlizado sobre a

f --. dn A Anon i4FX

/a r bead. d$1f iar da !faze Lg#G da fma&z#ima locza/'.zi

Examinando a posigio de Alberto Guerreiro Ramos e de Koiana

Cotbisier nos argos ti:into 6 possivel observer que as suas influ6ncias
6Hos6ftcas

determinam suas respectivas an6hses a respeito da cd.se vi'dda polo,mundo

moderno naqueles laos. O mesmo ozone com Rangel. Por6m, seu referencial

te6dco 6 outdo naqueles ands: 6 o Marx do i\4a #l/a e da defesa da revolugao

mesmo grupo unificado por proP6sitos comuns. O pensa .= .; .x.
mento de Guerreiro

====T===:'====
==1:=='= 11:=====,=;1

',moon's's m,-aM'rises. Os t.6s .st,'io I«:tos «,;
reunites do Grupo de

! r . .AA n n A nnf] f\

ltadaia, pautadas pele respeito a diferenga e is posig6es manifestos por coda
um no debate. Patece predominar fiestas reunites um espirito voltado ao

debate das id6ias e ao contrapondo dos argumentos sempre mantendo um

respeito reciproco is diferengas.

2i idem, pp. 32-33, grifo meu; sublinhado no original
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Esse respeito pode ser explicado por vfrios fatores. Destaco entre des. a

id6ia unificadora da necessidade de uma intervene:ao do intelectual na realidade

social e econ6mica brasileira. Nio importa qual sega a refer6ncia te6dca ou

filos6fica da qual partem cada um deles. O que 6 capaz de unifica-los 6 a
convicgao sobre a necessidade de uma revolugao no Brasil entendida no

sentido amplo. Rangel2Z revere-se aos intelectuais do Grupo de Itatiaia como os

revolucionfdos dos anos trinta e quarenta''. Mas, quais sio os sentidos dessa

Revolugao? Nos anos tlinta, elam muito variados, pois dependiam da base
te6lica ou fHos6fca que sustentava as diversas anilises da case brasileira
elaboradas pelos intelectuais. A constataS:ao da fv#e &zzzl:aziz marca o

pensamento e a aS:ao delis no Gmpo de Itatiaia. E 6 um de sous fatores

uniflcadores. Para des, a clise 6 pr6piia do tempo em que dvem. Precise ser

compreendida em subs odgens fundamentais. Compreender a elise 6 o suporte
para a realizagao da mudanga nos diversos pianos da exist6ncia individual e
social. Para compreende-la lang:am mio de referenciais te6ticos extraidos de
outros intelectuais situados fora do Brasil.

Helix Jaguaribea menciona esse aspects Ele diz que o ISEB, mats tarde.

tentou compreender outras produg6es hist61ico-socials da realidade do mundo

e do Brasil para delis retirar argo que sendsse para a.pnfxh da transformagao do

Pals. Mas era necessfrio, tamb6m, engender o Brasil a partir da sua pr6ptia
expenencia como nagao. Essa 6 uma outta constatagao importance dos

intelectuais do GI e que sese, tamb6m, coco eleinento uniHicador do Gmpo
O lena que sintetiza\-a, segutado Jaguadbe,z ' os objetivos do IBESP --

.r.ttcessal do LEER -- ela. " QlprooLemas do nosso tempe na per9ectiva do Brasil--

s robiemas & Braid na }er9ectipa do nosso temPS'.'tok cX)\enwos e==9tess8m. %.

;ZmkB=n£t=HIB:::€::::::
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preocupagao dos intelectuais com a necessidade de se extender a crise bmsileira

a partir da compreensao dos problemas gerais mats amplos com os quads se
de&ontava o mundi a 6poca. Tats problemas envolvem, por exemplo, a

polatizagao ideo16gica resdtante do confronto ence cap r I ...J.n:a nA
itabsmo e comunismo.

Envolvem, tamb6m, os conHitos entre as classes socials fundamental no

capitalismo. Nos Caden7/0J de Haha Tempo, num altigo datado de margo de I'wi,
Hehe JaKuaiibe exp6e a cline brasHeira mosuando que ela nio pods s.er vista de
forma isolada em relagao ao mundo ocidental. Subs raizes podeliam ser

encontradas na pr6pria hist6da brasileira e este, por sua vez, estada coda vez

Haig "impregnada da problematica com que se defronta o Ocidente".2s
Ao analisar a estrutura do artigo de 1953 6 possivel perceber a

preocupagao com o diagn6stico da case e a apresentagao de solugoes 2a Esse
estrutura revels a forma como a produgao dos intelectuais 6 pensada pelo

Grupo. Nio se trata mats de desenvolver uma produgao que silva apenas a fins
intelectuais. E preciso produzir para atender a alas e a interesses situados,

tamb6m. fora do campo intelectual. Roland Corbusier percebeu a 6nfase dada

pelts intelectuais \indus do Rio de Janeiro a chamada problematica nacional.

Na qualidade de intelectual paubsta, percebeu a perspective em que o grupo
:catioca"z7 se colocava:

Nio se tratava maid de estudar, abstratamente, a economic, a

sociologia, a politico, a hist6da e a 61osofia, as. ci6ncias do
espilito em sumo, mas de estrada-las /?xdo ew z'hfa a aalar e
'.cree;de, - 'it«'€;. ««:.«di.i, b '"- '.,,,. a«alls', ' "«q'::.a.. '
:l;.llf b,..i i,.' N. @«d. a.. t.ab'ib": tT", di"'daft",

osiFaes eic. 3 'probbmanca' lladonal tzxba priariaaae. ProaLraPg se

zs JAGUARIBE, Helio. "A crise brasileira". /n: SCHWARTZMAN, Simon. (org.). "0
pensamento nacionalista e os 'Cadernos de Nosso Tempo '". Brasilia: Cimara dos
Deputados/Editora da UNB, 1981

l$i:E Fill: h=r=.i=!:lectuais coma Alberto Guerreiro
que haviam nascido em outros

Estados da federagao.
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om£'reeltder o m{ do lta }ersFectia do Blasi. <ll)s ylK:Ries:nas
econ6tnicos do Pals elam discutidos amplamente, para
constrangimento nosso, que nada ou quash nada sabiamos a
respeito".28

O constrangimento de Corbusier se justificava. Em Sio Paulo, as agendas

intelectuais nio estavam voltadas para as mesmas preocupag6es das do R:io de

Janeiro- Nem por isso, a agenda "carioca" de\ a ser atrelada a preocupag6es

externas ao campo intelectual. Voltar-se para o estudo da "problemadca

nacional" 6 uma opgao dehberada dos intelectuais do GI. Esse opgao conjunta

6 outdo bator da unidade do Grupo. E esse 6 um tipo de interesse constituido a

partir das expeli6ncias politicos e intelectuais desenvolvidas pelos sous

integrantes. Percebiam o memento pelo qual o Pals estada passando e sentiam
a necessidade de refledr sobre ele, de intervir na reaJidade e, com isso. de

exercer um papel de natureza politica. Percebiam, tamb6m, a importancia

crescente da reflexio sabre o processo de transformagao econ8mica e social
brasileira. Rangel29 destacou que o ano de 1953, no qual o IBESP 6 ctiado, teria

sido significativo porque os "revolucionfrios dos anos ti:into e quarenta'

provenientes de posig6es a esquerda e a direita, acreditavam que o Pals estatia

entrando num momento importance de prolongado desenvolvimento. lsso

acarretava a necessidade do di61ogo, do debate e da expressao do pensamento

em /bw.r plivilegados de discussio coco o que se formou no marque Nacional
de Itatiaia, no IBESP e, mats tarde, no ISEB.

Sendamos que era preciso retomar o dialogo interrompido
completamente, 10 ou 20 anon antes. Nossas posit:6es, quer
nos houv6ssemos moddo para a esquerda, quer para a direita,
llaviam se congelado e elam inconcihiveis. Aqueles que, por
este ou aquele motivo haviam fixado sua posigao, nio tinham

8 CORBISIER, Roland. ,4zfrobiogrclPa./;/os(!/ica -- das ideologias a teoria da praxis. Rio de
Janeiro: Civilizagao Blasileira, 1978, p. 84, grifo meu
9 RANGEL Ignacio. "Terceiro Painel - Guerreiro Ramos e o desenvolvimento brasileiro '

Raves/a de Hdm//zfs/raf o PzZb//ca, Rio de Janeiro, 17(02): 63-92, abril4unho de 1983
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como dialogar com os outros. Com o ISEB e, antes deste
com o IBESP, sob a presidancia de Jaguadbe, estes homens

homers dessas cepas, voltaram a se eBcontfal".'u

O di61ogo retomado nos argos cinqtienta pelo IBESP e em seguida pelo
ISEB envolveu, ainda segundo Rangel, o Pals inteiro. As dubs instituig6es

foray fundamentals para viabiJiza-lo de forma operacional. O papel do ISEB

sada o de retomar o diilogo sobre a ''revolugao" num sentido ampliado

'Nosso paper nio foi propriamente o de influ6ncia sobre o poder. Fizemos,

isso sim, a nagao, a sociedade civil, como hole se diz, pensar".St Para a maiona

doles, a ''revolugao '' significava, sobretudo, a transformagao da estrutura

produtiva brasileira mesmo para aqueles que acreditavam no comunismo homo

pr6xima etapa. Esse panto comum favorece a reladva unidade do Grupo,

assegurada, t;unb6m, pda lideranga de Helio Jaguaiibe E o prerendo

desenvolver na pr6xima segao.

111 Helio Jaguaribe E Roland Corbisier na formagao do TSEB

O ''reencontro '' de intelectuais tio dispares nos argos cinqtienta 6

assegurado polo paper exercido por Hello Jaguanbe. Esse paper nio arlula,
evidentemente, o pensamento e a agro de outras figures relevantes do Grupo

A capacidade de favorecer o consenso dentro do Grupo 6 destacada, de forma
unanime, pot todos aqueles que fidel;Ldl mengao a importancia de Jaguaribe

para o GI. Exemplo disso pode ser observado nos conflitos entre Guerreiro e
Rangel. Ambos estavam sempre dispostos a lute aberta, mas haha a&Kdlw, entry

des, capaz de sintetizar o debate e conduzi-lo a um consenso.

ba\ a a]gu6m entry n6s] que sabin, no inometlto oportuno,
salt da arena, oUaar para ela em perspective, e dizer, em
poucas palavras, coisas que, a6nal, resumiam e concluiam

30 Idem, pp. 72-73
3i lbidem, p. 73
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nosso debate. torque sabin diner, depois de um debate
durante o qual todos n6s estfvamos convencidos de que
nossas posigoes elam antag6nicas, coisas que procuravam
reformular nosso pensamento coletivo, fazendo com que
aceitissemos aquela fefonnulagao coco ..osha pr6pda. Ream
xeEa} [...] Hole Jagaaibe, c n libor fbaimw q e cobb ci e«: miBha

ida, Hm bomem coax.aejawer lima fe iniao ®erar:jnndel ar, conciuir.
Nio hf muitos homers assam".32

Na passages acima, Rangel destaca, tamb6m, o esforS:o de sintese
operado por Jagualibe. Eases dais elementos o consenso e a sfntese -- sio

fundamentals para tornar operacional um grupo com diveq6ncias
aparentemente inconcih6veis. Ou para confer a defesa apaixonada de posig6es

que podeiiam levar a rupmras. A sintese 'dabiliza, tamb6m, uma posigao mats

ou memos consensual entre os componentes do Grupo. lsso favoreceu, por
exemplo, a redagao do texto "Para uma poXtica nacional de desenvolvimento '

que seItZ entregue aos elaboradores do Plano de bfetas de Juscelino

l<ubitschek. O texto 6 representadvo e, em coda medida, exp6e a posigao do
Grupo a respeito da future condugao da politica de desenvolvimento do entio
candidate Kubitschek.

Nessa dines:ao, Sodr633 destaca a atuaS:ao dos intelectuais isebianos como

um grupo organizado voltado ao atendimento de seus interesses intelectuais e

tamb6m poHticos. Segundo ele, o GI nio se rests:inge apenas is advidades

intelectuais, mas se v6 frente a necessidade de desenvolver uma atuaS:ao direta

na politico com dstas ao atendimento de subs necessidades e com o prop6sito
de contdbuir para a manutengao da democracia num momento em que ela se
encontrava ameagada peso curso dos acontecimentos. A anilise de Sodr6 sugere

que a manutengao da democracia e a eleigao de JK setiam condig6es polidcas

capazes de dabihzar a atividade intelectual dos integrantes de Itatiaia. Por esse

razao, os intelectuais dnham que se envolver nas quest6es poKticas para

lbidem! p. 72, grifo meu; sublinhado no original
33 SODRE, Nelson Wemeck. ..4 /zz/a.pe/a czz/aura. Rio de Janeiro: Bertrand Brasi
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viabHizar sells interesses. E Hesse seTlddo, a agro de Helix Jaguadbe e Roland

Corbisier 6 fundamental devido ao trinsito dos dais em setores do aparelho

estatal e devido aos vinculos estreitos com o candidate e presidente eleito

Juscelino Kubitschek
Em seu gelato sobre o GI, Sodr634 diz que as tarefas do Grupo (hvidiam-

se. em 1955, em dubs panes: na area poKtica e ila area intelectual. Na area

politica, o GI esteve envolvido, plimekamente, na campanha eleitoral de JK e,

em seguida, na lute pda manutengao da democracia, posts em xeque por
aqueles que pretendianl impedir a posse de JK. Alnda, na area politica, segundo

Sodr6, "os componentes do Grupo de Itatiaia gravitavam em torso de

Kubitschek e de seus amigos e correligionaiios''.aS Para ele, os intelectuais
isebianos ''liam na dt6iia de l<ubitschek uma grande oportuflidade polidca,

para o grupo e pam cada um. E verdade que essa atitude nio era cinica. Nada
disso. Elms 'dam naquela vit6ria uma necessidade politico, achavam que ela fhtia

o Va\s TNTnqa=. E.. paraLela'dente. desqando-a porqile eLa selig posiia para o pals,

ies$avam-tta Q q e elase&aPosMPa, &wta o in& etamellte, tamb€mPara ele:' }'

A abordagem de Sodr6 permite observer coco a advidade intelectual do
GI envolve. simultaneamente, bgag6es diretas com a advidade politico nunn

interag o dinimica eiatre os dois campos, o cultural e o portico. Moddos pda

interpretagao intelectual construida a respeito dos problemas sociais e
econ8micos brasileiros, os intelectuais desejaram infuir sobre contdbuir para

viabOizar a eleigao de um sujeito capaz de lever adiante as transformag6es que
consideravam necessirias. Por isso, deram sua contdbuigao intelectual i

campanha de Juscehno, acreditando ser ele o suleito hist6dco da
transformagao. Acreditavam, tamb6m, que a posse de Juscelho rep:'sentava,

do porto de vista politico, a vit6da da democracia contra todo o movimento
golpista ou autodtgtio. Por6m, essa tomada de posigao viabdizatia sous
interesses coco grupo intelectual constituido e que buscava consohdar-se do

34 Idem, p. 168
35 lbidem, p. 168
36 lbidem, pp. 172-173, grifo meu
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porto de vista institucional. Tal consolidagao, certameiate, possibaitalia aos
componentes do Grupo o exerc£cio de subs fung:6es como intelectuais. a16m de

coloca-los puma condos:ao pdvilegtada para i:eahzarem seus interesses politicos

e mesmo materiais. No entanto, a capacidade do Grupo de viabilizar suas
pretens6es no campo intelectual e no campo politico dependia da manutengao

de uma carta unidade entre sous componentes, sem a qual tendeda a.
fragmentagao e a desarticulagao devido is diverg6ncias internas e is diferentes

orientag6es ideo16gicas e pollticas que marcavam o GI.

Portanto, trata-se de um grupo heterog6neo, mas ardculado por
interesses intelectuais comuns e pda bderanga de Hello Jaguanbe. grata\:a-se,

segundo Sodr6,S7 de uma lideranga importante, que tinha uma ascend6ncia

sabre o grupo, baseada na estuna, na consideragio e na adrniragio. Jaguaribe
era filho de um militar da reserve, estudara Direito na Pontificia Udversidade

Cat6]ica do Rio de Janeiro, doha boas rejag6es pessoais e politicos e iniciara

atividades pro6issionais como advogado. Dessa fungao como advogado,
retirava =fundos que sel:hiram para o fnanciamento privado da principal
publicagao do IBESP -- os C>d?maJ do .ZVo.uo Tempo. Suas motivag6es envolviam
portanto, fins intelectuais, mas tamb6m alas pol£dcos. Como intelecNal

desejava a consdtuigao de uma atividade intelectual insedda em um modelo

institutional diferenciado do modelo acad6mico existente em Sio Paulo. Para

ele, a advidade intelectual deveda se realizar sem a adagio de procedimentos

burocrfdcos e sem a rotina da produgao ciendfica gerada no interior da

Universidade. Tamb6m direcionar este atividade intelectual para estudos e

anfhses dos "problemas brasileiros", capazes de subsidiar a elaboragao de

poEticas estatais de desenvolvimento econ6mico e de superagao do atraso e da

mis61ia do Brasil. Subs motivag6es nio se restdngiam, por6m, aos alas
intelectuais supracitados. Jagualibe culti\ ou boas relag6es corn matos dos

ocupantes do poder e colocou seus esforS:os cano intelectual a servigo de
finalidades polfticas, buscando, mais tarde, colher os dividendos dessa atividade

lbidem
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em pele memos dulls dilegdes; I ') na institucionalizagio da ati\adade intelecmal
do GI. obtida corn a cdagao do ISEB e sua manutengao posterior com

recursos do N[EC; 2') na obtengao de recursos ]\JI)to no BNDE (Banco
Nacional de Desenvolwinento Econ8mico) para fin'nciat o projeto da

Cotnpanhia Ferro e Ago de Vit6da,3* pro)eto bem-sucedido que contou com o

oio pessoal do presidente JK. A obcengio dense apoio nio pode ser
des\lnculada da participagio de Jaguaiibe e do GI na camp'':ha do entio
candidate e I'o movinento portico pda posse de Ji<- Jagualibe e outros

intelecEuais do Grupo foratn colaboradores de Lucas Lopes :po: interm6dio do

fornecunento de texton e anMses) na elaboragao da politico de
desenvolvimento. Pardciparam, mais tarde, da concredzagao dessa politica, ao

se tornarem respons6veis pda elaboragao da ''ideologia do desenvolvimento '

Tal ideologia dada suporte a esta polidca, no plano das id6ias e no plano da

produgao do consenso
Na formagio do ISEB, portanto, as mativag6es e interesses de Jaguaiibe

exercem um panel importante. E fundamental notar, a esse respelto, que o
ISEB do pffzbdp dz i izf//faa//a#:q#a(1955 1958) assume caracterisacas
reveladoras da influ6ncia de Jaguaabe. Em ptimeilo lugar, grata-se de uma

instituigao destituida de procedimentos burocriticos. As reunites do Instituto,

por exemplo, sio realizadas sem que sejam lavradas atas pa:a regtstra-las,
segundo informagao do pr6pdo Jaguaribe." O modelo hstitucional ciiado em
1955 sob a sigma do JSEB penrute, tamb6m, que o deseinpeilho das tarefas dos

professores do Instituto ocorra sem que haha controles internos. E evidente

3g Em entree-iota concedida para a elaboragao da tele. Cf. PEREIRA. Alexsandro Eugenio. O
/SfB na perspecnva de se tempo: intelectuais. polidca e culture no Brasil(1952 1964). J esc
de Doutorado. S5o Paulo, FFLCH/USP, 2002
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que esse modelo atendia a maioda dos componentes da insdtuigao na medida
em que nio se dedicavam exclusivamente is atividades deli. Em segundo lugar,
foi uma instituigao cujas atividades estiveram voltadas para o desenvolvimento

do ensino e dos estudos e anihses dos "problemas brasileiros". Os intelectuais

nio procurarain, at6 pelo menos bins de 1958, buscar um engajamento politico
da instituigao na conjuntura hist6J:ica, embora houvesse uma tensio entry des

que os dividia em dois grupos: o ptimeim desejava mantel o ISEB voltado para
estudos e an6hses @osigao sustentada por Flebo Jaguaribe); e o segundo

pretendia amphar as atividades do Instituto voltando as a akio polidca (posigia
defendida por Alberto Guerreiro Ramos)

Em segundo plano, mas de importancia nada desprezivel hesse contexts

de fotmagao, situava-se Roland Corbisier. Junta com Jaguadbe, os interesses e

motivaq:6es desse intelectual exerceram um papel importante, sobretudo nas

negociag6es polidcas dentro do Minist61io da Educagao e Culture que
viabibzaram a ctiagao do ISEB. A esse respeito cabe observer que o ISEB 6

cdado num governs transit6iio(o de Calf Filho) que, em pdncipio, sear

avesso is pretens6es dos componentes do GI. lsso s6 foi possivel gfagas a

manutengio dos cmgos pablicos ocupados por Hehe Jaguaiibe e pot Roland
Corbisier, favorecidos pda disposigao do entio presidente de nio promover

alterag6es profundas na estrutura administrative do Estado .

Roland Corbisier era um sujeito com exped6ncia administrauva em

instituig6es intelectuais. Fora ele o responsavel, ao lido de outros intelectuais,

pda fundagio de dais Institutes em Sio Paulo: o IBF(Instituto Brasileiro de
Filosofia\, em 1949, que vilia a pramover o ICongresso Nacional de Filoso6ia

(1950); e o Instituto de Sociologia e Polidca pauocinado pda Federagao do
Com6rcio do Estado de Sio Paulo em Jumbo de 1952. Esses Institutes dveram

uma importancia na tralet6da de Roland Cotbisier que, po: meir deles,
adquidu uma expeti6ncia fundamental na organizagao da atividade intelectual

If Corbusier quem promove negociag6es dentro do Minist61io da Educagao
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visando a ctiagao do ISEB. Osny Duarte Pereira40 considers que Roland
Corbusier leia side o "principal artifice" da referida cdagao. Mas 6 Jaguanbe,
no entanto, queen impJimia sua marco sobre o GI, sobre o IBESP e mais tardy
sobre o ISEB. Foi ele o ard6ice e ftnanciador do IBESP e foi dele a autolia da

phneira proposta elaborada para a criagao do Instituto. Jaguadbe financia\ a do

pr6ptio bolso a edigao da fevista Cadenwoi de mama Tempo. Subs dificuldades para

mant8-la com seus pr6pnos recwsos, acarreta a busch pda concretizagao

daquela proposta. Gragas a Anisio Teixeira, que ocupava importantes fung6es
no b'IEC, as tentativas de Jaguadbe e Colbisier lograrain 8xito. Glagas a des:

foi possivel institucionalizar uma atividade intelectual que vinham
desenvolvendo, de forma precaria, por interm6dio do IBESP. Era precaria, pols

nio tinham um local especialco para ministrar cursos e conferencias; nio
possuiam vetbas para 6lnanciar subs publicag6es, sega na forma de uma redsta,

sega na forma de hvros; e nio dispunham de uma organizagao que pudesse

formahzar e estreitar contatos com o p6blico interessado em ouvir subs id6ias.

Por keio de um espago institucional consolidado, poderiam lex,ar adiante a
-ecessidade que sentiam do Brasil ser conhecido pam ser transformado.

O proleto inicial do que vida a ser o ISEB foi formulado por Hello
Jaguaribe, que tencionava formal no Brasil wn equivdente ao Ca/Zgf d? l;rn#£f.41

A denominaS:ao dada a esse proleto era sugesdva: CoZ?g#a do -B/zzsyZ A elaboragao

desse proleto se da no contexto de trans£er6ncia de Roland Corbisier para o
Rio de Janeiro. Nesse memento, Corbusier atravessa dificuldades financeiras

40 PEREIRA, Osny Duarte. .Afn/za passczge/7z pe/a ]lSZ;B. (Depoimento em scminhios na
Associagao Brasileira de Imprensa e na Biblioteca Nacional). Rio de Janeiro, s/editora, julho
de 1995, p. 05

Alberto Guerreiro Ramos diz que o modelo tomado homo refer6ncia para a criagao do ISEB
era o do Co16gio de Franca: "N6s pretendfamos ser uma coisa equivalence -- assim cra a id6ia
nicial -- ao Co16gio de Franca. Qirerh/nos ser z{/7?a / / ncaa de procesiamen/o do

pease/7zenro brash/afro. Uma id6ia muito, muito alta" (GUERREIRO RAMOS. Alberto
"Entrevista com Guerreiro Ramos". /n: OLIVEIRA, Liicia Lippi. ,4 Socio/ogia do Gzrerre/ro
Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 1995, p. 155, grifo meu). A afilmagao de Guerreiro Ramos
reforga a importancia do projeto elaborado por Helix Jaguaribe, homo parte da criagao de
6rgaos dentro do MEC destinados a gerir a questao cultural.
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Sua situagao como ele lnesmo conta42 era prec6da e precisou cantu com o

apoio dos amigos Augusto Flededco Sdlinidt c Hdio Jaguanbe. Ele relate que,
durante o segundo governo Vargas, houve uma mudanga nos encugos do
Nlinist6do da Educagao, que deixou de ser responsavel pda pasta da sa6de e passou
a denominm-se .A42/A/#l-h fb .Edwaa6ao e Cx#bnu. Com isso, gerou-se a necessidade de

consdtuir 6rgaos sim6tdcos e correspondeiates, pma a gestio da questao cultural,

aos que la exisdam na aea educacional. Para cotdgk a assimetda de 6rgos entre a
&ea cu]twd e a educaciona], Helga Jaguadbe econ encaJ:regado de elaborm um

conjunto de projetos, que inc]u£mn o Funds Nacional, o Conseco Nacionale o

Departamento Nacional de Culture, d6m do ploleto relax\:o ao Ca#gfa & BruDZ

Esse 61timo sear o embdio do ISEB e coincidiu com a concepgao inicial sobre o

Instituto produzida pecos intelectuais que o idealizaram. O ISEB, em ptindpio, soda

um disses 6rgaos e fhda pike dos esfotgos de racionalizagao e inter'engao estates

num campo especiBco. A viabilizagao do pro)eto do Col@& & .Brad/ nio era tmefa

de Hal realizagao. Forum necess6das gest6es Junto a pessoas respons6veis pda

tomada de.decis6es at6 que, 6nalmente, said o decreto de chas:ao do novo Instituto.

Corbisier relate o seu interesse pessoal de leven adiante aquele proleto, hteresse

favorecido pda posigao que ocupava dentro do Mlinist6do da Educagao e Culture,

gragas is inger&ncins de Hello Jaguanbe. Coibisiu exercia cmgo na secretada fetal

da ALEC(Assessoda T6cnica de Educagao e Cdtula) e, pmalelo ao desempeiho de

suns ftlng6es pllblicas, persegua a id6ia de concredzm o proleto do Co16gio do

Brasil. Tal projeto foi deixado de Indo e um outro foi elaborado em seu lugar, com o

come de Instituto Latino.Americano, puja redagao coube ao embaixador Paulo
Cameho. Esse novo Instituto funcionada em conexio com a UNESCO, mas nio

foi aprovado pelo Itamarati. At6 que, num certo dia, Corbisier foi chafnado ao

gabinete do lninistro Cfndido Motto Fijho que, em conversa a respeito do centro de

estudos que o Grupo de Itatiaia pretendia chiu, disse que era necessfdo fundar a

E;c b j'cedar & Pag O interesse do ministro gerou o decreto de 14 de luho de

1955 que cliava o ISEB pua o qual foi designado, como diretol, Roland Coibisiu.

4z CORBISIER, Roland. .dzl/o6{ogrcl#a./i/os({#ca -- das ideologies a peoria da praxis. Rio de
Janeiro: Civilizagao Brasileira, 1978.
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Na sua cdagao, o Instituto 6 concebido como um centro de estudos e

pesquisas voltados pma os prop6sitos do desenvolvimento. Esse id6ia pertencia
a Jaguadbe e dela coinpartihou tamb6m, idciaLnellte, Roland Corbisier. Se

Helio Jaguadbe 6 respons6vel pda concepgio, Corbisier, por sua \-ez, marit6m

abertas as negociag6es dentro do Minist6lio da Educagao com dstas a
aabibzaS:ao da proposta do ISEB. E novamente se observe a presenga de
motivag6es e interesses de um intelectual exercendo determinagao sobre o

processo de constituiq:ao deste Instituto. Os interesses tamb6m sio de natureza

intelectual, na medida em que Corbisier adele, no curso de sua Uajet6ria, a

condcgao predominante no GI sabre a necessidade de compreensao da

realidade social e econ6mica brasileira com dstas isua transformaS:ao.

Cotbisier transits de uma \dsio imoda de Julien Benda, do intelectual coma
aquele que ''persegue os bins universais, as coisas eternas"4S para a nogao do

intelectual coco sujeito hist6dco envolvido nos problemas de seu tempo. O
momento desta transigao correspotade, precisamente, ao inicio dos anos

cinqtienta, no qual seus interesses modificaram-se, alterando signi6icadvamente

o curso de suns advidades intelectuais. Do sein desta transigao desenvolvem-se:

tamb6m, interesses politicos que culminarao, no inicio dos amos sessenta, com
a eleiS:ao de Roland Corbisier para a cadeira de Deputado da Assemb16ia

Constituinte do Estado da Guanabara. A ctiagao do ISEB realizou, por alm,
interesses materials na medida em que assegurou as condig6es para a
manutengao econ6mica de Corbusier, indicado para a diregao executive do

Instituto, cargo que era remunerado pelo MEC.

Finalmente, 6 importance enfatizar que a criagao do ISEB ocorre num

contexto de sucessio preside1lcial. O apoio la mencionado dado pelo GI i
campanha de Ji< e ao movinento politico que assegurou sua posse garandram

ao Instituto nio apenas uma dotagao orgamentalia minima para a manutengao
de subs atividades nos anos cinqdenta, mas tamb6m a reforms de uma cede

43 Hlpz/d BASTOS, Exide Rugaie REGO, Walqufria D. Lego. In/e/ecrzfa& e po/#fca: a
moralidade do compromisso. S8o Paulo: Editora Olho d'Agua, 1999, p. 25.
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pr6pria ]ocalizada no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro- A [efotlna delta
side e a dotagao orgament6.ria nio podem ser analisadas de forma dissociada

do apoio dado pelos isebianos a l<ubitschek que manifestou a des,
freqtientemente, sua gratidao .

Considerag6es finais

Ao longo deste artigo, procured sustentar que as motivag6es, interesses e

agnes dos intelectuais anahsados tiver am uma repercussao significativa sobre a
formagao do ISEB e mesmo sabre as caractedsticas assumidas por esse
instituigao em sous ptimeiros amos de exist6ncia. Nio pretendi, com ipso, deixar

de lido a produgao intelectual desenvolvida por des nos anos cinqtienta, nem
desconsidera-la coma elemento fundamental de anflise. Examiner a produgao

intelectual pode explicitar mudangas na traJet6da insdtucional. Exemplo disso

pode ser observado no bvro O xado#a#.rmo //a a/xa.glade Z'/unZe;ru, de Helio

Jagualibe, pubhcado palo ISEB em 1958. Esse bvro gerou uma casio

importante dentro do Instituto resultando na saida de muitos dos intelectuais
que fonnaram o Gle o ISEB, entre os quads o seu actor. Nile, Jaguaibe
manifesta uma posigao mats flexivel quanto ao recurso ao capital estrangeiro no

desenvolvilnento brasileiro, sugedndo que tal capital deja regulamentado, mas
nio excluido desse desenvolvimento. If cudoso notar que essa posigao, inselida

em um componente da produgao intelectual do autos, situa-se no momento em

que Jagualibe p6e em marcia seu proleEO da Companhia Fend e Ago de
Vit6na para o qual associa-se com -ma empres' aleini(a Fenostal), co" o
objetivo de bene6lciar-se das vantagens de importagao oferecidas pda Instrugao

113 da SUb£OC(Supedntend8ncia da Moeda e do Cr6dito)- A Instrugao 113

foio mecanismo cambial que favoreceu o modelo de desenvolvimento

industrial baseado na associagao entre capital ptivado nacional e capital
estranaeuo

Procurei ressaltar nests aJ:ngo, tamb6m, a importancia da anfilise dos
intelectuais coho stores sociais capazes de estabelecer um grau relativo de
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autonomic frente is determinag6es da competigao politico e das lutas sociais
que se estabelecem em uma determinada conjuntura. Nio pretendi, com ipso:

mostrar que os intelectuais desenvolvem interesses desdnculados de saas
odgens sociais e de seu pertencimento, como individuos, a determinadas

classes sociais. Ao contrario, procurei entende-los coco um grupo social capaz

de constituir interesses pr6pfios e agr, na cent polldca, na perseguigao de tats
interesses. Na anilise aqui desenvolvida, sinto di6iculdades de compreender a
trajet6da institutional do ISEB sem esse conexio entry os intelectuais, sells
interesses e motivag6es, e a refedda trajet6da. Prefiro percebe-la como
intimamente associada aos intelectuais. S6 assam ela se revela

complexidade na medida em que 6 produzida por des.
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E FERNANDO ]lENRIQUE CARDOSO -

PERSPECTIVAS SOBRE A TEORIA DA

DEPENDENCIAI

Kiitia Xpafedda B @fisfa 2

1. 1ntrodugao

O periods que antecede o golpe de 1964 (1961-1964) 6 mercado por um
conturbado cenfd.o de conflitos insuflado, dentre outras coisas, pelo debate

intelectual que traz a rona a preocupagao com o desenvolvimento capitabsta na

periferia. Nesses anos, inicia-se um forte questionamento das politicos
proposers pda Cotnissio Econ6mica para a Am6lica Latina(CEPAL) que se

pautavam pele nacional-desenvolvimentismo -- e procura-se most:rar que das

m ine6icientes para solucionar o subdesenvolvimento dos parses perif6ricos
.A16m disso. este 6 um moments no qual emerge uma cddca a mudanga de

posigao do PCB, que adotarg. a partir de 1956 uma "nova plataforma politica'

o que hvoreceu a cdtica das "teotias convencionais do desenvolvimento

capitahsta:

Nio 6 por acaso que messes argos se accra a discussio de alternadvas ao

desenvolvimento capitahsta na perifeda tendo na Revolugao o terra que
sintetizaria todas as discuss6es, inclusive devido ao impacto da Revoluq:ao

Cubana sobre a esquerda latino-americana. Com isso, a esquerda posicionava-
se com radicalidade conan o imperialismo, a mis6ria e o latifnndio, em pool da

ematacipagao politico e econ8mica dos setores subdesenvolvidos.

I Este ardgo foi apresentado no 'lV Semingrio de Pensamento Social ', organizado polo Centro
de Estudos Brasileiros do IFCH/UNICAMP, nos dias 16, 17 e 18 de junho de 2003.

Mestre em Sociologia -- UNESP/ FCLAr a. 3' edigao, R.J.: Paz e Terra, 1980.
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A16m disco, o debate intelectual hesse per£odo estava permeado por

perspecUvas que procuram reorientar a relagao entry as decis6es politicos e a

esfera econ8mica e equacionm, de certs modo, os dilemas ci:iados belo

progresso da indusuiahzaq:io acelerada -- incendvada durante o governo de
Juscehno Kubitschek atrav6s de uma politico econ8mica sistematizada no

P/%/zzma de iWeZaK. Nesse contexto, discutiam-se peso memos tr8s opg6es

pohtlcas que consubstancia\am albans desses dilemas: a) uma polftica
econ6mica governamental, no sentido de emaiacipar as decis6es sobre a

economic do pals; b) uma politico econ8mica governarnental desdnada a

acenHar as relag6es de interdepend8ncia e complementaridade da economia

brasileira com a economic internacional; c) uma poJitica econ8mica

governamental destinada a fortalecer e ampliar o setter estatal da economia

brasileira, com a 6inalidade de acelerar a transigao para o socialismo.4

Nesse sentido, a discussio revelaria nio s6 a exist8ncia de um proleto de
capitahsmo nacional, como opgao para o progresso econ6mico e social, mas

tamb6m a vig6ncia, em conuapartida, de uma estrat6gia de desenvolvimento
associado, que predominmia a parte de 1964. Entry estes dubs tend6ncias

vislumbrava-se uma terceira alternativa, levada adiante peta esquerda, ou sega, a
estrat6gia de desenvolvimento socialists. Todo esse debate teve uma

preocupagao central voltada para o planejamento e orientagao das estruturas

econ6mica e de poder; todavia, em coda uma das posig6es, os cocos de
observagao seriam diferenciados .

Esse atmosfera de discussio teri como uma de suns causes o XX

Congresso do PCURSS, em 1956, quando sio feitas den6ncias sobre a politico

de Stalin.s Nesse moments, inicia-se dentro do PCB um processo de

4 IANNI, O. fs/ado e P/anq/anzenro .Eco/z6mico no .Brash/. R.J.: Civilizaggo Brasileira, 1991.
s Nesse Congresso, realizado ap6s a morse de Sta]in, Nikita Kruschev Jeri um relat6rio
denuncianda, conforms: "o culto a personalidade" e fazendo divelsas c s6rias acusag6es
(autoritarismo, rompimento da "legalidade socialista", crimes e outras) ao perfodo stalinista
O fltHo/ /ne caiu como uma bomba sobre o Movimento Comunista International e deu.Ihe uma
sacudida brutal e dram5tica". Em todos os pafscs do mundi, os comunistas receberam a

i. ra>i$o, nu SfGjl -- o.QQ3.2SQa.
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reavahagao sobre o caminho que propusera pa'a o sociahsmo no Brasil, isto 6, a
Iota armada. Esse typo de posicionamento lava-o a redeBinir sous objetivos

estrat6glcos e taticos, acabando por modi6icar sua plataforma politica.

Contudo, a avaliagao feith sobre o PCB, por intelectuais e mHitantes que

passaram a integral novos grupos revolucion4rios7 em oposigao a postura do
Partidio '' era de que este parddo se tornara inoperante ao desistk do ideal

revolucion&io nio criando as condig6es subjedvas necess6.tins ao processo da

Revolugao. Todas estes organizag6es pregavam vids insurrecionais, baseadas na

lute armada e, por conseguinte, opunham dgidamente reforms e revolugao

O PCB assumirf uma posigao moderada incendvando o caminho

pac{6ico para a Revolugao ao proper uma aliens:a com a bwguesia nacional,
almeJando uma Revolugao Democratico-Burguesa por vids reformistas. Em

contrapartida, estudantes, ]ovens intelectuais e parte do movimento sindical
estavam sendo influenciados peso embalo revolucion4rio de Cuba, vitorioso em

1959. O cato de Cuba ter se tornado declaradamente sociabsta, em 1961,

desencadearia nessa juventude a perspective de que a Revolugao deixara de ser
mito. transformando-se em possibilidade concreta. Nesse contexto, a

redtalizagao 6pica da id6ia da revolugao permanente -- uazida pecos ventos da

Revolugao Cubans -- mats desviava do que realizava a vocab:ao .Pa,e2fca da nova

geragao criada pelos efeitos do XX Congresso".B

noticia perplexos e constrangidos", vide SEGATTO, Jose Antonio. RliHo1'/71a e Riva/ufao; as
v/cfssiradei.po/fflcas do PCB (79.54-/9649. Rio de Janeiro: Civilizagao Brasileira, 1995, p;45-

RevolucionAria Marxista-Politico
I (PCdoB) e o Partido Opergrio

8 BRANDAO, Gilda Margal. ,4 .Esqzferda Posirfva.- .4f d&zas .4/mas do Parfido Conztlnis/a --
/920//964. S.P.: Hucitec, 1997, p. 249.
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Coin Janie QuacUos na presid8ncia, em janeiro de 1961, podemos if

obseNaf alguns incKcios de comportameilto que incomodavam a elite politico e
econ8mica brasileiras, por exemplo, quando o entio Presidente condecora um

dos lideres da Revolugao Cubana, Ernesto Che Guevara, com a Ordem do

Ctnzeiro do Sul; ap6ia a discussio de participagao da China comunista na
ONU e prop6e o reatamento de relag6es diplomiticas com a Uniio Sovi6tica.

Parte da intelecualidade brasileira adele a esse processo de ]utas tendo o

mal:pismo como a mila propulsora que a conduz a um pensamento critico
permeado pelo anticapitalismo e em dkegao ao socialismo. De certa madeira

os que assam pensavam pretendiam resgatar as propostas originals de Man e de

posse dessa leitura vio justi6icar a iota armada como a alternativa para a
superagio da crisp desencadeada peso capitalismo. Posteriormente, essa posigao

seri corroborada pdas ditaduras que se espalharam por todd a America Latina

nos anos setenta. Todavia, nos amos sesseilta seri Cuba quem representara a

;atualidade da revolugao '', o que nos levi a notar que a implantagao de um
certo tipo de revoludonarismo na America Latina acabou sendo potencializada
a partir da experi6ncia de Cuba. IE possivel identi6lcar em Theot6nio dos Santos

e Ruy Mauro Marini os econ dessa posit:ao, que os levi a considerar que
exisdam as condig6es internas desse processo revolucionfrio na sociedade

brasileira, uma vez que as contradig6es socials adngindo o seu spice gerariam a

metamorfose necess6ria para que a teoria se transformasse em pr6tica:
aludindo, entao, a prfxis social de l<arl Marx.

A fomentagao ideo16gica, no initio dos anos sessenta, feta pelos

intelectuais revolucionaristas em porno das reformat de base, da supremacia
das forges populmes, da emancipagio poetics e econ6mica ou, essencialmente.

da Revolugio Socialists, se revela fligil, tanto tc6rica quando pradcamente,
diante do desfecho hist6rico desse periodo em I ' de abril de 1964 com o
Golpe Mlihtar. Em meados dos anos sessenta, o debate revelaria outras

perspecdvas para a Teoria da Depend6ncia em parses perifZricos, coco

poderemos observer por memo das formulag6es de Fernando Henrique
Cardoso, que barf a tenn anflises concretas de situag6es de depend6ncia
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11. Anflises Critical das Teorias do Desenvolvimento e a Nogao
de I)epend6ncia

A tomada do poder pelos mUitares no ano de 1964 e a conseqtiente
instauragio do Regime Autoritfrio conduzirf a uma carta desilusio da

intelectualidade brasileira que, conufria ao Golpe MHitar, ao Imperialismo e ao

Capitalismo, comegara a dedicar-se, de cato ou retoricamente, a Revolugao.

Com isso, a repressao, a censure e o policialismo entram em cdna para podar

this ideals revolucionftios, bem como evitar a expansao destes por todd
sociedade. A16m disso, "com a intervengao militar de 1964, a institucionalizagao

das Ci8ncias Sociais conheceu a sua segunda experi6ncia sob uma ditadura. De

maida, o novo regime a16m de restringir as liberdades em gerald atingir a ordem
consdtucional, vai demitir deus professores, enfraquecer sous departamentos no
sistema uMversitirio e idend6icar as Ci€1ncias Socials com o comunismo e a

subversio. A16m disso, por sua opgao de "juga para frente", ou selz, por seu

carfter autoritfrio mas modernizador, o regime que vai se constituindo ap6s a
intewengao mihtar revelou, para quem ainda tivesse divides, a debihdade das

refer6ncias sobre as quais se sustentava a Sociologia centrada na oposigao
atraso IX moderno".9

Nesse memento, Marinie Santos estario desenvolvendo subs atividades

intelectuais dentro de uma adia mihtincia politico na POLOS,to que se estende

no p6s-64 clandesdnamente at6 1966, quando v6em-se obrigados a exilarem-se

9 LAHUERTA, M. In/e/ec/zla e Zransif o; e/I/re a .po/;rica e a pr(Z#siao.(Tess de
Doutoramento em Ci6ncia Politica) Universidade de S5o Paulo, 1999, p.79
o A POLOP (Organizagao Revolucioniria Marxista - Polftica Operaria) da qual foram

fundadores Santos e Marini ao lado de Eric Sachs, Emir Sader, Eder Sader. Vida Bambirra.

Michel Lowy, Simon Shwartzman, Moniz Bandeira e outros, surge no infcio de 1961. Nela se
desenvolveriam algumas tend6ncias da chamada nova esquerda, congregando jovens
intelectuais e estudantes que, sob o impacto da ievolugao Cubana, questionavam o que
consideravam ser a ]inha kruchevista de ]uta legal e alianga com a burguesia nacional adotada
polo PCB. Eases jovens advinham de diversas militincias: luxemburguistas, trabalhistas
alguns trotskistas, setores da Juventude Socialista, dissidentes do PCB, membros da Liga
Socialista e do PSB
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.o Claile. Vinculam-se, entao, ao Centro de Estudos S6cio-Econ6micos da

Universidade do Chile(CESO) e inauguram uma nova etapa de estudos sabre a

temftica da Teoria da Depend8ncia.
Permanecerio na Universidade do Chile at6 o ano de 1973, quando se da

o volpe miLtar chileno. Estes autores terio grande parte de sous Uabdllos

destruidos pell repressao e perseguados se refugtmao no Mexico, o1lde

coinegam a lecionar na Universidade Aut8noma do b'16xico(UNAbq- Todavia,

seri, entre os argos de 1966-1973 que Marinie Santos sistemat:izario suns id6ias

;oboe a Teoria da Depend8ncia.

Nesse sentido, a nogao de Depend6ncia, em suas vadadas vers6es,

reaparece como uma tentative para preencher o vazio te6rico deixado pele

pensamento cepalho, uma vez que este nio conseguira implantar na pratica

aquilo que visuahzara no plano te6dco e, muito menos, conseguira responder
ao estado de coisas que se desencadeou na reahdade dos ands sessenta, ou sega,

um Estado repressivo e concentrador e ao impetialismo.tt
Neste contexto, Rui Mauro Marinie Theot6nio dos Santos la estario

inseridos no debate com o prop6sito de tecerem uma nova interpretagio sabre

o futuro do capitalismo na periferia partindo de sua insergao no sistema

capitahsta internacional. Assim, veremos o concerto de depend6nda surgindo
como resultado de uma discussio sobre o temp do desetavolvimento e do
subdesenvolvimento na America Latina.

Ao refletir sobre a reahdade da insert:ao do capitalismo na periferia,
Matinie Santos estio simultaneamente tragando cridcas sabre as teorias do

desenvolvimento cepalinas -- que v6m a tone nos a/za.f o/fwAza.r da d6cada de

cinqtienta -- bem como is ]imitag6es metodo16gicas e sous efeitos sobre as

praticas politicos dos anon sessenta, mercado pelo Golpe de Estado em 1964 e

A primeira vers5o altemativa iteoria cepalina keio das tests de Andre Grander Frank sobre
o "desenvolvimento do subdescnvolvimento". No Brasil o autor se insere nesta discuss5o
le6tica com o arago A 4gl"icttlftfi a Brasiieira: Capilalismo e o i\tito do Fettdalismo. Revista
Brasiliense, jan/fev, 1964, onde procura combater as anflises do PCB, quc versavam sobre a
exist6ncia de resquicios feudais no campo brasileiro

73'zpf#o, n' 5/6/7 -- 2003-2004



Theo 8 iQ dos Santos, Ba$1a. hi arie Fernando H. Cardoso Per9ectivas.. 143

por crises institucionais, socials e ideo16gicas. Tudo isso com o prop6sito de
compreender as di6tculdades do modelo de desenvolvimento que se produziu

para a America Latina e que predominara nas ci6ncias socials durante os anos
cinqtienta. Coco contraponto dense embate teremos a questao da soberania

nacional e o socialismo almelados por Santos e Marini em saas anilises sobre a

case brasileira nests petiodo.

A maior preocupaS:ao destes estudos, talvez devido a in£lu6ncia recebida

de Guerreiro RamostZ na formagao intelectual desses autores, seria as

conseqti6ncias que este investigagao trmia para o plano te6rico das Ci6ncias
Sociais, uma vez que a intelectuahdade dos argos cinqtienta estarg. marcada por

um grande otimismo que, na visio de Marinie Santos, se desconstr6i nos ands

sessenta. Assisllemos, assam, a emerg6ncia de uma / Zef@e#/liza caractetizada

por uma atitude critics e, no limite, pessimists frente a produgao ciendfica
pautada, at6 entao, pda escola de pensamento cepahno. Um pessimismo que

surge da estagnagao econ6mica e do fracasso das polidcas de desenvolvimento.
Desta an61ise cddca nance uma tem4tica pr6pJb da Am6dca Latina, into 6, a

TeoJia da Depend6ncia. Sera, mats ou memos, em meados de 1965 que emergit6

uma novajinha de interpretagio sobre o desenvolvimento capitalists em sociedades

pedf6dcas dentro e fora da CEPAL A exist6ncia de uma anglo revoludon6da
dentro da esquerda fora tamb6m um elemento decisho pma a elabomgao desta

Teoda da Depend6nda, haha Ustr as fom)ulag6es de Santos e Mad1li.

A postwa cHdca, de Santos e Maiini, suite fundamentalmente das reflex6es

sobre o desenvo]vimento intend do capitahsmo e suns contra(]ig6es, bem como de

Nas palavras de Jose Nilo Tavares, contemporaneo de Theot6nio e Marini: "Tom4vamos
consci6ncia de que na America Latina, e no Brasil, o marxismo n5o houvera suscitado
geralmente obras te6ricas de valor, reduzindo-se a maquiagens ideo16gicas, produtos

mportados, sem a devida redugao socio16gica a que se referia o influence professor Guerreiro
Ramos (...) Quash todos limos polo menos tr6s livros do escritor: Jnfrodufao Cr;rica a
Sociologia Brasileira (19S'7), 1nlrodugao ao Estudo da Redugao Socioi6gica (1.9S8) e.4
arise do Porter no .Brash/ (1961). Foi ele quem, e com a soltura que o caracterizava naqueles
anos, antes que a agrura, do extOio nos Estados Unidos o prostrasse, chamou-nos a atengao
para a teoria e a prgtica leninistas, que considerava o ponte alto dos estudos sociais e da
militincia polftica:
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um problems metodo16gico que identi6cam nas fonnulag6es cepalinas a respeito do

desenvolvimento. Problema metodo16gico este que repercutiiia sobre a teoJia, de

olde se extraio ponto de pmtida deste embate intelectual.

Assam, Marinie Santos observario que o foinento em torso da

industtializagaotS como solugao para se atingir o desenvolvimento na America
Latina nio eliminara os obst6,culos reals de sua concretizagio. mas criara novos

problemas e tens6es socials e, ainda, colocara em crise a pr6pria nogao de
desenvolvimento e de subdesenvolvimento e o modo coco conceitug.-los. Serf

desta crise do modelo de desenvolvimento que surgirf o concerto de
depend8ncia como "possivel fatal explicadvo delta situagao paradoxal",t4 que

caracteriza um tips espec£fico de desenx ol\ iinento dependence, auav6s do qual

procure-se superar as imprecis6es te6ricas advindas do modelo
desenvolvimentista, que adentra uma Ease de decHnio ideo16gico.

Este constatagao atrela-se a prohferagao de regimes autoritfrios que
selam, coco nos esclarecem Santos e Marini: a inviabilidade do modelo

desenvolvimentista independents e nacionalista da CEPAL e a impossibihdade

de realizagao de uma revoluq:ao democratico-burguesa, coma pretendia a

esquerda. Com ipso, o debate intelectual, paulatinamente, uansitmf da

discussio sobre o modelo desenvolvimentista para a Depend6ncia, uma vez
observadas as limitag6es do primeiro e a necessidade de ultrapassa-las.

A parter da discussio que se trava em torno do temp, veremos o concerto

de depend6nda ganhar um IZaZwi ciend6lco que predominma nos debates

13 Em sua obra, .Dfa/d/ica da .Depend ncaa, Marini esclarece o sentido que des est5o
empregando ao utilizarem-se do termo industrializagao: ''Empregamos o terms
Industrializagao para designar o processo atrav6s do qual a indastria, empreendendo a
mudanga qualitativa global da velha sociedade, caminha no sentido de se converter no pixo da
acumulagao de capital. E por isso que considcramos que n5o se da um processo dc
industrializag5o no sein da economia exportadora apesar de se observarem nela atividades
:ndustriais'', in SADER, E. (org.) .Dfa/erica da dare/?d ncaa / anza .4/2/0/0gfa da okra de Ally
it4azlro imap/ni. Petr6polis, R.J: Vozes; Buenos Aires: CLACSO, 2000, p. 1 39)
i4 SANTOS, T. dos. et. a]. "La Crisis de la Teorfa del Desarrollo y las relaciones de
Dependencia en America Latina". In Za .Z)pe/?de/2cz'a Po/i'rico-fc0/26/7z/ca de ,4mzZrica
I,af//za. Mexico: Siglo Veintiuno de espafia editores, S.A, 1970, p. 173.
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acad6micos, se tomando o cerne dos estudos de vfrios autores durante os argos
sessenta

As an61ises da CEPAL se pautavam por uma visio-mecanicista da

determinagao das estmtur as internal pdas externas, ou seja, a depend6nda era

caractel:izada como uma variivel externa, atrelada puramente a esfera

econ6mica. Esse Comissio utihzava-se de uma metodologia estruturalista:

baseada num modelo mecfnico-formal que, na verdade, consistia num

conjunto de equal:6es que desconsiderava o processo hist6rico de coda pals da

An6rica Latina, reduzindo a situagao de depend6ncia das nag6es perif6ricas ao

problems do excedente absoJ:fido pdas nag6es centrais. A16m disso, acreditava-

se na possibilidade dos parses subdesenvolvidos latino-americanos seguirem a

expe:i6ncia hist6rica dos parses descnvolvidos(Estados Unidos,Japan, Europa)
a 6im de tornmem-se iguais ou semelhantes a des.tS

Assam, o projeto cepalino, que inspirou as ideologies isebianas, pretendia

reahzar um processo de indusuializagao acelerada atrav6s das "forges

progressistas" identificadas, com o Estado, a burguesia indusuial e o
proletariado, a 6im de conduzir a uma superagao da Ease de subsdtuiS:ao das
tmportagoes.

Uma das principais cfiticas fdtas a CEPAL recai sobre o modelo de

'sociedade desenvolvida" por ela concebido, que para Santos e Mating constitui

uma meta abstragio ideo16gica que rompe a relagao entre o concrete e o

abstrato. A controv6rsia metodo16gica fundamental advinha do cato da
CEPAL utilize-se, segundo estes autores, de um modelo formal e ahist6rico
que a torna invflida cienti6icamente.

Ao introduzir no debate a anflise da depend6ncia, estes autores estario

pretendendo desconstruir um certo preconceito criado sobre as sociedades

subdesenvolvidas caractel:izadas polo pensamento cepahno, devido a sua visio
ahist6rica, como estruturas atrasadas. Para esta nova corrente de pensamento o

5 A despeito de fazer parte de outra vertente te6rica, Femando Henrique Cardoso elaborarf a
cri.rica sobre a CEPAL tamb6m nestes termos
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subdesenvolvimento 6 auto de um processo hist6rico mundial da expansao

capitalista do qual surge uma formagao particular: o capitalismo dependents
(...) A peoria de depend6ncia... redenme o sentido de universalidade da

acumulaq:ao capitalists, por desenvolver um arcabougo te6rico articulado a uma

totalidade llist6rico-concrete mats complexa do que a representada pdas

formal expansivas iniciais de acumulagao de capital. Este reahdade hist6tica 6

que fundamenta a difusio internacional da teoria da depend6ncia e a superagao
dos modelos de desenvolvimento propugnados pele pensamento europeu e

estadunidense:

Portanto, a depend6ncia consisthia numb categoria hist6rica explicativa

de estmturas intemas e integrantes de um movimento hist6rico mundial,
constituindo com isso um elemento fundamental de explicagao hist6rica para o

caso brasileiro, bem coma para todd a America Latina: "A hist6ria do
subdesenvolvimento latino-americano 6 a hist6ria do desenvolvimento do

sistema capitalists mundial".n
Este debate reuiair6 tamb6m outras hnhagens intelectuais e nio apenas

este vertente manista. Diversos intelectuais comegarao a tratar do terra da

depend6ncia a 6lm de compreenderem as peculiaridades da periferia, bem como
encontrar uma resposta que pudesse interfelh no processo poHdco latino.
americano durante os amos sessenta. Seri nests contexto que enconuaremos

Fernando Flenrique Cardoso tendo coma principal temitica de sells estudos a

questao da Depend6ncia, fazendo uma interlocugao cddca com as propostas

te6ricas, bem como com as opg6es politicos que Theot6nio dos Santos e,

ptincipalmente, Ruy Mauro Marini sustentavam. Todavia, a confrontagao
aberta dessas dubs vertentes se dmia a partir dos ands setenta.

6 MARTINS. Carlos Eduardo. "Theot6nio dos Santos: Introdugao a Vida e Obra de um
Intelectual Planetgrio". In: SEGRERA, Francisco Lopez (Org.). Zos .Repos de Za
G/o6a/izaci(i/2 -- .Ensayos en J70/7zenage a Z%eofo/?to doi San/os, Tomo 1, UNESCO, Caracas
1998. Disponfve] em: <http://168.96.200.17/ar/]ibros/unesco/martins.rtb'. Acesso em: 04
ago. 2002
17 MARINI, R.M. Su6desarro//o y Repo/uc£6/z. 3. ed. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores
S.A., 1971
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111 As possibilidades de desenvolvimento capitalista dentro de
contextos de depend&ncia

A guinada te6rico-conceptual que se d6 nos argos setenta, inaugwando o

per£odo em que surge uma nova "intel)retagao do Brasil" e que,

simultaneamente, critics as elaborag6es te6ricas dos argos 50 e 60, pods ser
identi6icada em Cardoso ao langar a hip6tese do empresfrio industrial
brasileiro, em 1963, quando conclui sua tess de favre doc6ncia sobre o tema.t8

As anflises de Cmdoso, do itHcio dos argos sessenta, voltam-se is
possibilidades de realizagao de uma burguesia progressista, bem como de um

proleto nacional por ela proposed Cardoso explicitmf a fragilidade da polidca
populists, de onde se desdobrarf o golpe mDitar e, ao negar a exist6ncia de uma

burguesia nacional, apresenta em seu luge o empresai:io industrial -- cano uma

classe que nio acreditava na politico nacionalista e nem possda um proleto
politico pr6prio.

No desenvolvimento de suas anflises sobre o Empresftio Industrial e o

desenvolvunento ecaia8mico no Brasil, pods-se la identi6lcar alguns
fundamentos do que, posteriormente, se constituiria na critics is teses
estagnacionistas, segundo Cardoso, predominantes no pensamento de Matini e

Santos. Com isso, na segunda metade dos argos sessenta, ap6s o Golpe Mihtar,

ele introduzirf no debate as suns anfbses sobre a questao da Depend6ncia.

Quando sobreveio o golpe mUitar, Cardoso, sendndo se persegwdo sai

do pals e mica exilado no Claire de 1964 a 1967, ingressando na CEPAL
(Comissao Econ8mica para a America Latina), olde cncontrou suporte te6tica
para a construgao de sua Teoria da Depend8ncia.

Desde ent:io, Cardoso la manifestarf sua posigao critics com relagao a
tem6tica da estagnagao social, segundo a qual os parses perifericos estadam

fadados a permanecer nessa situagao, sem atingkem um grau de

8 LAHUERTA, M. "lntelectuais e Resist6ncia Democrftica: vida acad6mica. marxismo e
politica no Brasil". In: Cedar/?os .4fL; /e/7zpo de dfradzf/"a. Campinas: UNICAMP / IFCH /
AEL. N. 14/15, 2001. 8 v. -- Semestral
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desenvolvimento econ6'mico capitalists que Ices permidsse
mercado mundial. Seri hesse contexts de meados dos anon sessenta que

Cardoso se langar6. no debate contrapondo-se a visio pessimists da estagnag?io

propondo, )untamente com Enzo Faletto, o que denominaram de "um ensaio
de intel:pretagao sodo16gica" sobre a questao da Depend8ncia ao escreverem o

liwto\ Dope td6nda e Dose zvoZMmento }ta.lq.m6ricaLgtitia.

Diferentemente, nio s6 da concept:ao cepahna, mas tamb6m de outros
autores como Theot8nio dos Santos, Rui Mauro Marinie Andre Gunder

Frank, que se tornam seus interlocutores, Cardoso reivindicava a anilise da
situagao concrete de coda pals da America Latina. A nova visio introduzida por

Cardoso: "rompia com a tradigao de an61ise que via a questao do
desenvolvimento como um processo de reposicionamento ence poses na
divisio international de trabalho(...) a anfase que antes era pasta globalmente

na relagao entre o externo(o imperialismo) e a interns(a Nagao) passou a ser

mediatizada, nas anflises sabre a depend8ncia, pelo processo de luta entre as

classes. Dessa forma, a questao do desenvolvimento deixou de ser uma questao

econ8mica para ser uma questao polltica''.19
Cardoso e Faletto enveredario por uma abordagem hist6rico-estrutwal

da depend6ncia, que se traduziria de modo diversi6lcado em cada pals, devido

is peculiaridades hist6ricas e espec{6icas dos mesmos. A situag:io de

dependancia nasceria, precisamente, da relax:ao ent:re parses perifericos e
cenuais, moldando a ardculagao das classes sociais, da economic e do Estado.

Nesse sentido, o desenvolvimento nacional dependeria, principalmente, da

capacidade de coda pris para tomas as decis6es de politico econ8mica que a

situagao requeresse. Substituaam, assim, a teoria estagnacionista, por anilises

de situag6es concretas de depend8ncia, demonstrando que para os poses

perif6ricos da America Latina havia a possibilidade de um desenvolvimento
capitahsta dependente e associado.

Inclusive tal posture teri coco desdobramento na d6cada seguinte a

defesa da via democrftica, em que atrav6s de estrat6gias concretas de

) C \lRDOSO, FIH.O Modelo Politico Brasileil"o e otttros elasaios. S ed. R.J.: DIFEL, 1993

7:rape!#a, n ' 5/6/7 -- 2003-2004



TbeoE6nio dos Sazfas, Rz$ M. MaTln{ e FerlaRdo H. Cardoso PwQechuas. 149

participagio politica, obter-se-ia a abertura do sistema que se encontrava sob o
Regime Autoritftio, instaurado em 1964 com o Golpe Militar.

Como conseqti6ncia de subs anflises -- e contratiamente ao pensamento

majoritfi:io entre a esquerda -- Cardoso vai considerar colno invi6vel a

RevoluS:ao Socialists posicionando-se fortemente em pool da abertura

democr4tica. Conga o Estado repressor e autoritario, que se instaurou no p6s-

64, propora como caminho a via democr6tica a ampliagao da pardcipagao

politico dos setores sociais que emergiam com a modernizagao autorit6ria.

Ao inovar os estudos sobre a depend8ncia, inUoduzindo o aspects politico

da questao, Fernando HetMque Cmdoso se tomb um atom politico que finch forbes

raines enquanto components fundamental da h/fZ#ge#fi& brasileira. Nesse senddo,

Cmdoso pode ser idend6cado com uma geragao de intelectuais culos estudos

:personificmam mementos importantes da ruptwa com a cultwa polidca dos argos

sessenta e da inco4)oragao de novos temps a agenda publica".zo

Nesse sentido, obsewa-se que, se durante os amos sessenta e a primeira

metade dos antes setenta, a discussio intelectual girou em togo de grandes temps

esuuturais(coma a questao da depend6ncia, da estagnagao econ8mica, do fmcasso

e das possibijidades de desenvolvimento do capitalkmo na Am6dca Latina) a para

dos anos setenta o debate abdu-se pam a questao da especificidade da politico. Esse

tend6nda se fortalece com o recmdescimento do contexto ditatol:ida pmtk de 1968

e com o Al-5, quando emerghao temas propdamente politicos, pmdculamiente no

que diz respeito: a exist6ncia ou nio de um proJeto de dominagao, ao typo de
pmticipagao do Estado no desenvolvimeiato e a respeito da possibilidades de
instawaq:ao da Democracia. "csta revalolbagao da dimensio politica na hist6da dos

povos dependentes e a redescoberta do canter fundamental da situagao de

depend8ncia... constituem... o contexto dos novos desa6os intelectuais postos pda

situagao latino-americana.2t

zo LAHUERTA. M. ''lntelectuais e Rcsist6ncia Democrftica: vida acad6mica, marxismo e
politica no Brasil". In: Cede/'/los ,4.E£; /e/npo de d/fadzzfa. Campinas: UNICAMP / IFCH /
AEL. N. 14/15. 2001. 8 v. - Semestral

CARDOSO, F. H. .A/udanfas Soc/ais na .4/7zdr/ca farina. S.P, DIFEL 1969, P. 16.
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Somando-se a este finalise, Fernando IHenrique Cardoso, desenvolver6

um estudo com base na singularidade da formal:io da ''burguesia brasileira:

cuba principal formulagao encontra-se na id6ia sobre a malta de hegemonic
politico dessa burguesia, de acordo com sua trajet6ria hist6rica, resultando nos

desdobramentos politicos dos argos 60 e 70.

As anflises feitas por Cardoso mosUam que entry as d6cadas de 1950 --
1960, a sociedade brasileir a teve um relative crescimento industrial. Com a

economic adngindo altos indices de desenvolvimento a distribuigao de ronda

passou a ser o grande tema abordado na d6cada de 70. Nesse contexts, teremos

a predominancia de gfupos conservadores defendendo a necessidade de esperar

o "bobo '' crescer para depois reparti-lo.

Nesses termos, o Brasil do "milagre econ6mico" era mosuado como um

pals de desenvolv:imento proprio, na medida em que, simultanealnente,

constatava-se as distorg6es na distribuigao de renda. Nas palavras de Cardoso:

:a maioria page o pres:o de um crescimento que bene6iciava a poucos e

passaram a ser submetidos a um caminho de industriaJizagao que era absorvida

por setores restritos da sociedade".22 0u deja, o regime mlitar estava

Uallsformando a sociedade, ainda que parcialmente, ao praticar uma politico de

;juga para frente", atrav6s da aceleraglio do processo de acumulagao capitahsta.

Nesse contexto, o Estado aparece em cent coma grande financiador de

setores capitalistas distribuindo subsidios, incentivos Hiscais, protegao de
mercado... dando suporte aos setores atrasados e aufeJ:indo ]ucros aos setores

mats dinfmicos. As invers3es estatais para a iniciadva privada demonsuaram-se

e6icazes para estimular o desenvolvimento do pals. O Estado aparece, entao:

como uma forma empreendedora, ainda que ilus6ria, pols distribuirf os recursos

sem nenhuma discipline, recursos esses obtidos atrav6s de flnanciamento
externo, if que as empresas estatais nio auferiam lucros su6icientes e os
impostos arrecadados nio cobriam as invers6es que se fazia

A intengao do governo militar com tal politico era amortecer os conflitos

internos, uma vez que nio possu£a capacidade para arbitr6-1os: ''Sob a apar6ncia

CARDOSO, F.H."Opg6es Fundamentais' In: lorna/ Op/n/do, n.137, 1975
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de lideranga forte enconuava-se um Estado preso a interesses internos e
externos que lilnitavam e dirigtam sua atuagao''.2a

O panto fundamental para extender este forma de agir do Estado este

relacionado a questao das escolhas, ou sega, a questao polidca. Para Cardoso, o

que se tinha nesse momento 6 uma conjuntura olde: ''em lugar de partidos na
realidade funcionam addis burocriticos que ]igam e sohdarizam os interesses de

grupos ptivados e de setores de empresas do Estado".24
Dessa forma, a id6ia de ''desenvolvimento solidfrio com os monop61ios

externos"zs conuibuiria para a feta de agro hegem6nica dos grupos nacionais,

principalmente porque os industrials nio t6m uma consci6ncia de classe e

aproveitam-se, em contrapartida, de sua a posigao economicamente dominante,

para identiBicar sous interesses com os interesses da Nagio. Por conseguinte,

nio se identi6icam subjetivamente com o Estado, mas com o povo, exigindo

protegao e concess6es, a16m de queixar-se da politico chentelistica daquele.
Cardoso, nesse momento a16m de caracterizar os industdais enquanto

clause social vai tamb6m discorrer sabre sua atuagao e perspectives politicos.

Para ele, nio ha uma socializagao su6tciente entre os vfrios setores da burguesia

industrial, ou sega, mesmo sendo parte da clause economicamente dominante,

sous membros nio se sentem responsfveis pda Nagao, colocando-se a parte

das decis6es do governo. Seu comportamento 6 caracterizado por um

individualismo exuemado e pelo oportunismo, a fim de tear o mfximo

provelto para suns empresas

Confonne Cmdoso, o que feta a este bwguesia 6 um proleto de dominagio

polidca, o que nio auer diner que ela nio tenha uma ideologia, no que diz respeito a
sells interesses econ6micos. Nesse sentido, este burguesia estatia pronto a apouar

qua[quer po[itica econ6mica que ]he fosse vanta]osa. Dai ser compreenshel a

estrat6gta de atragio de capitais estrangekos pma setores da indQstda que

impulsionavam a economic nacional: " qualquer teotia objedva do papel da

3 GOLDENSTEIN, L Repensando a .nape/ld ncaa. R.J: Paz e Terra, 1992, p.65.

24 CARDOSO, F. H. "Os Milos da Oposigao I". In: lorna/ C)pinfao, n.16, 1973
25 CARDOSO, F. H. .IWudan as Socials /la 4/7zdrfca jaffna. S.P, DIFEL 1969, P 184.
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burguesia no processo de desenvolvimento... acaba apontando um beco sem saida e

que ... a agro dos industdais temlha tendo de ser odentada antes pda opinHo do

dia-a-dia ao sabor do fluxo e refluxo dos investimentos esuangeiros e da politico

govemamental, do que por um projeto consciente que pemlita finer coincide, a

longo puzo, os interesses dos indusdais com o reno do processo hist6dco.2(

Desse modo, a burguesia industrial enconuaria-se numb redoma

formada por sells interesses particulaes abdicando da tentative de instaurar

uma politico hegem8nica. Contentmia-se tamb6m em se associar ao capital
estrangeiro como s6cia-mellor, la que nos horizontes de suns possibibdades de

atlas:ao hist6dca nio se dslumbravam muitas saidas. Uma vez que descarta a

opgao revolucionfria, Ihe testa fazed a Uansformagao capitalists necessiria e

integral a economic brasileira aos quadros econ8micos mundiais. Como dina

Cardoso: "na dependancia nacional haver6 sempre uma base interns da
dominagao externa... como resultado de um processo politico-social de

fomlagao de aliangas e de legitimag6es que passam a cram solidariedades -- em
torso evidentemente de nicleos de interesses econ-3micos comuns -- entry

gmpos e classes socials situados no 6mbito das sociedades dependentes e os
que se situam nas nag6es hegem6nicas''.27

Cardoso exphcita melhor sua interpretaS:ao no livro Pa.#21ca e

Deja/r a/#zhf/?/a fm Jadfdud?r D@e#&/ / r(1971), veti6lca1ldo que o problems do

Brasil, enquanto nagin dependente, nio se encontra na malta de um proleto

nacional impulsionado pda bwguesia, mas sim no cato dessa mesma burguesia

(que nio 6 nacional para Cardoso), nio possuir uma vocagao hegem8nica,

sendo apenas capaz de desenvolver na esfera polidca "reag6es adaptativas". O

que, sem divida, 6 pluto de situag6es hist6rico-sociais que se configurmam

antedormente ao momento de sua farmagao enquanto classe, uma vez que asta
bwguesia industrial nunca tele um proleto nacional consistente, sends

!e CARDOSO. F.H. Empresaio Industrial e Desenvolvimento Econ6mico no Brasil. S.P.
DIFEL 1972, P. 168

27 CARDOSO, F.H. Polftica c Desenvolvimento em Sociedades Dependentes: Ideologias do
Empresariado Industrial Algentino e Brasileiro. R.J.: Zahar Editora, 1 971, p.66/67)
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pohticamente timida. lsto nio signi6ica que ela nio tivesse uma politico, todavia

asta, conforms Cardoso denomina, era uma "polidca de interesses

compartidos", entre grupos nacionais e internacionais.

Dessa forma, a bwguesia industrial procuraria adapts-se a situagao de

depend6ncia segundo um processo hist6rico, no qual se con6igura a
impossibilidade de uma poHtica hegem8nica e desenvolvem-se ideologies que

justi6icam as reag6es adaptadvas na esfera politica, odentando seus interesses,

estritamente, para aspectos econ6micos corporadvos.

Os interesses, portanto, emergem como bator importante para a

articulagao das classes, uma vez que, a despeito do comportamento
acomodaticio em termos politicos, a burguesia industrial procure escolher seus
ahados poHticos em fbngao da posit:ao que des ocupam no mercado e da

idend6icaq:io de interesses comuns que se ajustam a dinamizagao do setter
industrial

Desse modo, observa-se que a bwguesia local, mesmo nio sendo
portadora de um proJeto de edi6lcagao nacional, tamb6m nio 6 um memo

epifen6meno dos monop61ios externos. Ou deja, ainda que nesse contexto de

depend6ncia estrutural, ha uma major ou mellor margem para sua atuagio, na

exata medida em que ela redefine seu relacionamento com outras classes no

logo do poder.

Os estudos de Cardoso ultrapassam a simples constatagao da situagao de

depend6ncia e se dirigem para as possibilidades de desenvolvimento e para a

questao da articulagio dos interesses poHticos. iE a pardo dai que Cardoso vai

recusal a perspectiva de que o empresariado deja capaz de reahzar um proleto

portico que se raga tamb6m hegem8nico. Nesse sentido, sem classes socials
capazes de incoJ:polar um proleto hegem6nico, o processo social parece se dar

apenas pelo protagonismo dos datos, o que 6 caracteristico de contextos de
revolugao passive.

Ademais, sua passagem pele Jornal OP/#iap, bem coma pele CEBRAP 6

representative de sua transigao tem4tica no que diz respeito a cddca por ele
fbita ao autoritarismo sob o Regime Militar, enfatizando o fortalecimento da

7}t@f©o, n' 5/6/7 -- 2003-2004



154 K6fiaHpared£h Baplis a

sociedade civil como tamb6m a instauragao de um Regime Democr6tico-

Representativo atrav6s de estrat6gias de agro politica apoiada num forte sistema

partidfrio como expressao dos diferentes interesses da sociedade civil.

Pode-se entrever que Cardoso em sua trajet6da conseguira legitimidade

intelectual su6lciente inclusive para publica pele CEBRAP seu artigo com Jose
Serra cridcaiado Ruy Mauro Marini, sendo que para este fora negado o pedido

de publicagao. O vulto que adquire Fernando Heal:ique Cardoso nos anos
setenta, como nos diz Lahuerta: "a tal porto que, o actor lorna-se maior que a

pr6pria obra", parece tamb6m ter-the dado o "poder'' de colocar na penumbra,

nio apenas um intelectual, mas todd a geragao do pr6-64, que ao lado de Marina

e Theot6nio dos Santos formavam as Gi]eiras da ]uta contra o capitalismo que

se desenvolvia nos parses subdesenvolvidos da America Latina, chegando ao

porto de se colocarem a esquerda da pr6pria Esquerda.

lv Dia16tica da Depend6ncia: Aventura ou Desventura?

:A caractel=izagao do regime politico brasileiro coco autoritfrio

fascists foi um divisor de iguas na d6cada de 1970, entry setores intelectuais e

politicos".28 Utilizando-nos dessa constatagao de Luiz Fernando Silva,
podemos apontar tamb6m que a emerg6ncia de uma MfeZkex/ih desiludida com
os chamados "mitos uni6lcadores" representar6 uma nova etapa do
pensamento social brasileiro, no que tango a questao do desenvolvimento

capitalista no Brasil, cuba discuss:io se deslocari dos ''Partidos" -- dada a

Etagadade destes frente i Ditadwa para as "lnstituig6es" da sociedade civil

ou, mais especi6icamente, para as Universidades, devido icensura e a
perseguigao politico.

Ruy Mauro Marina ao se referir a esse processo de ostracismo que atinge

vfrios intelectuais conuhios ao sistema mosua a mudanga da forma de
elaboraq:ao dos trabalhos te6ricos que passam a ser produzidos de forma

zs SILVA, L F. "Aspectos da Teoria da Dependencia: America Latina, anos 60 e 70". In: Nas
Trilhas da Pesquisa, n.4, 1982, p.45-67.
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puherizada, ao contr6rio do que se tinha no contexto anterior ao golpe millar,
cola produgao te6rica, em sua maioria, havia se aproximado da preocupagao

poliilca e militants.29

:(...) En el curse de $u desarrollo, la izquierda revolucionatia
habib roto com el nacional-desarrollismo burgu6s, rupture que
dio lugar a una nueva elaboraci6n te6dca, que se vierte en una
hteratura estrictamente partidada. Esto s61o comienza a
modi6icmse, dando lugar a trabajos de carfcter mfs personal,
cuando la violenta depuraci6n de las universidades, medios de
comunicaci6n y del propio aparato del Estado, por las fuerzas
golpistas, empieza a expulsar del pals a muchos de los
intelectuales de esa izquierda".SO

Assam, podemos dsualizar diante desse contexts que um debate que se

rests:ingka, inicialmente, a atores politicos identi6icados com a mditincia

parddfria, caminharia pauladnamente para uma discussio de cunho acad6mico,

com o meio intelectual passando a funcionar coma se ocupasse, em v&ios

sentidos, o lugar do sistema politico. Todavia, podemos entrever que apes o

Golpe muitas das percepg6es dos intelectuais anteriores a 1964 perduram.
Coco nos esc]arece ]l)ecaut: "0 marxismo se imp6e em suns vers6es eruditas

ou vulgares e, com ele, um "econoinicismo" que della pouch espago a 'eflexao

sobre o plano portico, ou ainda um radicalismo preocupado em transformer

primeiro as relax:6es de classe".at

Tendo em conte esse contexto do inicio dos amos setenta, ganha grande

densidade a po16mica entre Fernando Hentique Cardoso e Ruy Mauro Matini, a

prop6sito do livro deste 61timo: . 4 D&/y21cu da D€1oe//z#bda, escdto em 1973. A

9 Para uma caracterizagao dense processo no perfodo 1964-1969, ver SCHWARZ, R. Cultura
e Politica, 1964-1969. In: Paf de Ji'a/zzf/ia e ou/ros Es/tzdos. Ed. Paz e Terra: R.J., 1978
so bA}.IR:R\l. R. M. Las Ra:ones de! Neodesarro!!isms {respuesta a F. H. Cai'dose yJ. Serra).

Revista Mexicana de Sociologia, vol. XL n' extraordinfrio, 1978, p.61
PECAUT, D. Os Intelectuais c a Polftica no Brasil: entry o povo e a nagao. S.P.: Atica,

1990, P.193.
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critics a esse ensaio de Maria)i vida somente com Fernando Henrique Cardoso,

estranhamente, alguns anos depois de sua pubbcagao.

No ]ivro em questao, Matini deixa bem claro seu campo de investigagao, que

se revela ao longo do texto ao prialegiar a fomla pmticular de desenvolvimento do

capitahsmo em nag6es dependentes da Am6dca Latina, udlizando-se de categoJias

maJmstas, segundo ele pr6ptio, como instruments de anihse.

Fm-se necessfrio ressalblJ: desde la que a dispute ideo16gica no interior da

esquuda latino-americana, apontada antedonnente, constitui paco de ando das

obras de Maria, que filiado a esquerda revoludon6lia defendeda a impossibdidade
de desvincu[u a ]ua andimpeda]ista da ]uta anticapita]ista, pols abbas s6 se

concretizadam plenamente com a Revolugao Sodalista. lsto rica impjicito na

seguinte passages de seu texto de 1973: '':EI 6:uto de la depend6ncia no puede ser

por mde sino m6s depend8ncia, y su]iquidaci6TI supone necesariamenEe ]a
supresi6n de las relaciones de producci6n que ella hvolucra".32

Desse modo, se num ptimeir o momento 6 possivel identi6icar a teoria da

depend8ncia essencialmente como uma critics ao proleto desenvolvimentista

cepalino, note-se que desde as ptimeiras elaborag6es em torso do concerto de

dependancia hf o objetivo de se fazed a critics te6rica e metodo16gica is
estrat6gias e t6ticas adotadas pda chamada ''Esquerda Ortodoxa '', que defendia

a revolugao democratico-burguesa como via ao Sociahsmo. Todavia, 6 evidente

que o debate se ampliaria.

Com isso, Ruy Mauro Marini elabora a intel:pretagao sobre o capitalismo

dependents na America Latina dando 6nfase a inviabilidade de um processo

real de desenvolvimento da capacidade produtiva do trabalho, dentro do modo

de produgao capitahsta. lsto deride a forma subordinada de insergao dos parses
latino-americanos na economic capitalists mundial, geradora, nos termos de

Marina, de uma superexploragao da forge de trabalho que, a priori, justi6lcatia
sua opgao politico pda Revolugio Sociahsta.

32 MARINI, R. M. et. al. "Dia16ctica de la Dependencia: la economia exportadora", In: ares
fP?sayos sob/'e .H/7zdr/ca Zar//za. Barcelona: Editorial Anagrama., dirigido por Jose R. Llobera,
1975, P. 100.
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Em 1978, Fernando Henrique Cardoso, escreveria o mtigo: .Hi
DeJ r / fnJ da Dla#rff d4 Dqof/zd&da, eln parceria com Jodi Sclfa. Este

publicagao sega representative da predominancia de uma abordagem que prima

pelo aspecto portico, caracteristico das obras de Cardoso em meados dos argos
setenta. Nesse texto, os autores iniciam apontando a di6iculdade de ser do

intelectual em sociedades dependentes, principalmente do intelectual de

esquerda por estar limitado, segundo Serra e Cardoso, te6rica e
metodologicamente. Esse limitagao conduziria, de acordo com este perspecava,

i gestagao de pensamentos que nio passaram de mena: "aventura politico e nio

chegaram a imprimir nas coisas e na sociedade a marco de qualquer uiunfo".S3
.N6m disso, estes autores a6umam que o modelo cienti6lco de anilise utilizado

pelos intelectuais de esquerda os conduz a uma limitagao analitica impedindo a
visualizagao de novos processos sociais, que deveria surgir a pant da

compreensao do desenvolvimento dos conflitos e, entao, poder-se-ia refledr e
questionar sobre como 6 possivel a uansformagao social.

Feith este primeira critica, a discussio se volta diretamente contra Matini
com criticas is explicag6es econ6micas por ele propostas e a forma coma se
utiliza do m6todo marxists como fundamentagao de sua an6]ise. A seguinte

passages do texto de Cardoso e Serra 6 representative da posigao que
assumem diante do ensaio de blatini: "(...) nio 6 por menosprezo a anilise

polidca que a exposigao se concenuari na critica das categonas econ6micas(---)
Interessa-nos critical as exphcag6es econ8micas propostas porque das,

fundamentadas pobremente na teoria mandsta, sugerem praticas politicos

equivocadas. Se no plano da an6.lose econ6mica os equfvocos podem ser

sanados pda cdtica, as politicos inspiradas por estes mesmas anihses podem

lever a desastres cuba "corregao" passe muitas vezes pele sacdHcio, at6 asico,

de setores importantes de toda uma geragao".34

;s CARDOSO&SERRA. "As Desventuras da Dia16tica da Depend6ncia'', In: fsfudos Cebrap

23. S.P.: Editora Vozes, 1978, p. 35
ba' M.A.IR:\lNX. R. M. Las Razones de! Neodesarroltisnto (respttesta a F. H. Cardoso yJ. Sel"ra)
Revista Mexicana de Sociologia, vol. XL, n ' extraordinario, 1978, p. 36.
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Ao contrfrio, 6 justamente por prezarem a an61ise polidca que Serra e
Cardoso criticam as explicag6es econ6micas e o que das desencadeario no

campo portico, no que tinge ao pleiteamento da Revolug:io Socialists. O que

parece instigar a critics a Marini6 sua construgio de uma teoda com posco ou

sem nenhum pressuposto politico, embebida de um marxismo dogmatico,
como salientam Cardoso e Serra

Cmdoso e Serra estio cddcando, no limits, os residuos da geragao intelectual

de esquerda pr6-64 no que tinge, voltamos a assinalar, a opgao te6dca e
metodo16gica daqueles. O que nos rica implicito nessa passagem 6 a necessidade de

;e avant:ar o debate com amplitude de pensamento, a fim de se refletir sobre novas

alternadvas pma a sociedade brasileira, altemadvas que re\imam as condig6es pma se

transfonnmem em prftica poXdca real. O manismo coma teolia e a Revolugao

Sociahsta coco pridca -- da fomla como aborda Marini e, at6 certo ponto,
Theot8nio -- parecem ser hconcebheis pma Sega e Cardoso, como m6todo e

:solugao '' do contexto brasileko sob o regime autodt6do.

Em contrapartida ao que a6umari Maliki, Serra e Cardoso ap6iam a id6ia

de que syria a perth da constatagao da inviabihdade dos projetos de
desenvolvimento nacional que surgiram as primeiras elaborag6es em torno da

depend6ncia. Esse constatagao teda gerado dentre os intelectuais marxistas,

segundo des, uma certa confusio ence a inviabilidade do projeto de
desenvolvimento nacional e aut8nomo com a frustragao do desenvolvimento

capitalista, que gerard na periferia concentragao de ronda e desigualdade social.

Apesar de Cardoso e Serra nio deixarem de reconhecer a ctitica metodo16gica

que contribui para a formulagao do conceito de depend6tlcia, sera Marini que
colocar6 maier 6nfase neste aspecto ao tecer sua discussio criticando
diretamente as posig6es do PCB, defendendo a lute armada

No mesmo nimero da Revista Mexicana de Sociologia em que Cardoso

e Serra publicam ..4i ' De.rpe#a/xuu ' d# D&/%f#au da .D@e#z2Z#£7'aj Ruy Mauro Marina

escreveri a resposta aos sous criticos com o artigo intitulado: I.zi RaZoxei de/

eea&larm&fwo 6aPagi/a a F. f{. Ca7daia.7 / .rf/74, tamb6m nio publicado no
Bt asia
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De acordo com Mafini, Cardoso estaria permeado por um enfoque

sociologists que se revels desde D@e/ flZ#ffa e Dele#uoZPfme /o #z7 .,4ml#ra L7##a,

que o limits fazed uma an61ise sobre o porqug a lute de classe oper&ia nos
parses avant:ados obdveram melhores resultados do que em parses dependentes

e conclui esse parte de seu texto a6umando que: "Para entenderlo, hay que
tomas en cuenta 'la presi6n sorda de las condiciones econ6micas', como dina
Marx".35 Nesse interim, Mal:ini auibuir6 uma dsio idilica e apolog6tica do

capitahsmo presentes em Cardoso.

Marini acabar4 por encerrar seu texto rotulando Cardoso como um

ide61ogo da burguesia, que data nio s6 de dasarticular todo tipo de
pensamento que carregue a negagao do "capitalismo de Estado nacional e
democrftico '', bem como opera numb escalada contra o marxlsmo, ''para

retlar da classy oper6ria qualquer possibilidade de dar um fundamento
ciend6ico a suns lutas de classy". Diante disso, Marini diff que, muito mats do

que atacar 6 necess6rio desacreditar o movimento social de olde brotara o ideal
revolucion6rio de centos setores da esquerda brasileira, cull importancia jetta
advindo do fato de trazerem a toga, de modo concreto, a questao do poder e o

direito da classe operhia e seus aliados a lutar para conquista-lo: "Gracias a
Clio, la idea del socialismo ha dejado de ser una abstracci6n, un ideal sin

trascendencia pracdca, un temp para la discussi6n de intelectuales, para gamal el
centro de las luchas de closes y obligar incluso a la burguesia y sus ide61ogos a

intentar, hoy, desviula hacia "acciones concretas en coyunturas especi6icas" y
un socialismo que apenas encubre su cmacter de close burgu6s.(..-) La vida

misma se encargmf de mostrar la inutilidad de estes esfurzos".36
Em suma, nesse embate entre dubs geraq:6es de intelectuais,

diferenciadas, primeiramente por sua opgao te6rico-metodo16gica e, em

segdda, por sua opgao polidca, nio nos gabe avaliar quem ganhou ou pe'deu o

}5 W\,}.IR:\llqX. R.\-A. Las Razones det Neodesarrollismo (resptlesta a F. H. Cardoso yJ. Serra)
Revista Mexicana de Sociologia, vol. XL n' extraordinfrio, 1978, p. 71.
ss M$&:\lNX. R. M. Las Ra=031es de! Neodesarroltisnto (respttesta a F. H. Cardoso yJ. Serra)

Revista Mexicana de Sociologia, vol. XL, n ' extraordinhio, 1978, p. 105.
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debate. Os te6ticos da depend6ncia odundos da turbu16ncia social que caractel:iza

os ands antedores ao golpe militar de 1964 6ueram uma importance conuibuigao

aos estudos postedores sobre o temp, inclusive no aspecto da cdtica sobre a

forma que construkam subs anflises. Talvez, tenha sido )ustamente a

possibihdade de cdticf-los que propiciou se pensar a questao da dependflncia por

ouuos angulos amphando, assim, o debate. Por6m, nao podemos deixm de
considerar o pr6ptio movimento das id6ias que foi assumido as Ci6ndas Socials

no Brasil Nesse sentido, constata-se que o anus dekado por 64 para sociedade

brasileira, apes dez ou quinze ands, passe a ser utilizado como alvo pda cdtica

uspiana, especiaJmente os te6ricos da dependancia ®latinie Dos Santos), pot

parte de Fernando Hentique Cardoso. Para clmear mehor a id6ia poder-se-ia

tamar por base o que Pecaut(1990) denominou de "desvaloiizagao do alcance do

tema da ruptwa", a fim de levantar o questionamento sobre uma etapa de
culpabilizagao que se able no P6s-1964.

Todavia, para a16m do aspecto da critica que se fez, postetiormente, a

Theot6nio dos Santos e Ruy Mauro Mating, estes te6ricos da depend6ncia

tiveram um aporte fundamental do panto de vista da hist6ria do pensamento

social no Brasil, ao integrarem uma geragao que 6icara marcada por sua
limitagao te6rica, no que diz respeito ao apego a um marxismo dogmfdco37 e,

por conseguinte, a opgao revolucionadsta levada adiante como uma esp6cie de
:juga" da penetragao do capitalismo na pedferia, num contexto onde tal

alternative if nio cabia e tamb6m por desacreditarem na possibibdade de

instauragao da Democracia no Brasil. Nesse sentido, o que queremos deixar

impHcito nests trabalho 6 a importancia de se reajizar estudos dessa nao.ireza a

fim de se compreender os ]imites e as contribuig6es de paradigmas do passado
para estudos recentes sobre o tema.

s7 Sobre este aspects da an61ise que vigorava nos anos sessenta, Pecaut dirt o seguinte: "0
marxismo se imp6e em suas vers6es eruditas ou vulgares e, com ele um 'economicismo ' que
deixa pouco espago a reflex5o sobre o plano politico, ou ainda um radicalismo pleocupado
em transformar primeiro as relag6es de classy" (Pecaut, 1990, p. 193)
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SOCIOLOGIA COMO CRITICA E A MISTICA
DESENVOLVIMENTISTAi

Dwarddes Feneira Madosa

lfmile Durkheims em seu estudo sobre o suicidio exphcava que, muitas

vezes, uma esp6cie de humor coletivo tomava conte das sociedades e inclinava

os povos a tristeza ou a alegna'', fazendo com que sous membros dssem "as
coisas sob cores claus ou escuras" e programassem subs agnes com base em

this expectadvas. Assam, quando este estado de alma coletivo uaduzia-se em
cortes "correntes de depressao e desencanto" podia-se veri6icar um aumento

estadstico na curve de suicidios daquela sociedade em questao.

Robert K. Merton,4 nona elaboragao semelhante, evocou o teorema de

W. 1. Thomas, segundo o qual "se os indidduos definem as situag6es como

reais, das sio regis em subs conseqti6ncias", para exphcar a 6lgura da "profecia

que se cumpre por si mesma", ou deja, que quando os individuos auibuem um
senddo a situagao, sua conduta conseqiiente, e algumas das conseqti6ncias

dessa conduta, sio determinadas pelo sentido atribddo '' e que, portanto, as
decis6es no 6,mbito coletivo nio dependem apenas dos tragos objedvos

veriaicados, mas, tamb6m, da forma como antecipadamente o grupo interprets

os sinais emitidos pda reahdade.
Mais recentemente, estudos patrocinados pda Fundagao GetQlio Vargas,

coco o Indice do Medo,S utibzado para media a sensagao de inseguranga da

I Este artigo. foi apresentado no 'lV Seminhio de Pensamento Social ', organizado pele Centro
de Estudos Brasileiros do IFCH/UNICAMP, nos dias 16, 17 e 18 de junho de 2003.

2 Doutorando em Ci6ncias Sociais - IFCll/UNICAMP. Professor Bolsista Departamento de

soc oioglIEiircn/UNiCAMP. o de socio/ogfa. Trad. Monica Stahel. Sgo Paulo:

Martins Fontes, 2000, p. Socio/ogfa: feorfa e es/p"ufzzra. Trad. Miguel Maillet. S5o Paulo:
Editora Mestre Jou, 1970, pp. 515 e 516.
5 CPDOCi-F(]V. indict do Modo
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populagao, ou o Indict National de Con6ianga do Consumidor,6 que a exemplo

do Consumer Confidence Index americano procura entender coco as pessoas

pensam sabre determinados assuntos, sao, at6 certo ponto, formas ou maneiras

que os pesquisadores encontraram para detects variag6es neste humor coletivo

de que fain Durkheim, ou do sentido atribddo de que fda Merton.

Ora, com base em argumentos de tal ordem, de um lado, e de dados

hist6rico-sociais disponiveis sobre o periodo, de outdo, podemos supor que
datos de semelhante natureza denham ocorrido no Brasil entre as d6cadas de

1930 e 1960, mas que kinda nio forum suficientemente discutidos ou
analisados, peso menos deste angelo, ou deja, das alterag6es do humor coletivo.

Em race dos aspectos que ramos apontar maid adiante, podemos admitir

que, especialmente, nos amos que se seguiram a Segunda Grande Guerra, as

transformag6es desejadas e buscadas na cultura, na politico, na economia e na

vida social em gerd podem ser intel:pretadas como que resultantes, tamb6m, de

nma esp6cie de onda emocional grupal, ou deja, de uma forge convergente que

uniria os espiritos em diregao ao novo, para o moderno, para o
desenvolvimento de forgas end6genas at6 entio ignoradas pda sociedade.

O que chamamos aqui de ''mistica" 6, puma clara alusio ao sentido

anuopo16gico do tempo "mita", justamente este onda emotional grupal, tanto

pele carfter sabre-humano de suas origens e determinag6es, quanto pda sua

clara subjetividade, isto 6, sua distfncia das con6igurag6es concretas assumidas

pelos processos e eventos hist6ricos reais.

Paradigms do ideal desenvolvimendsta, a cidade de Sio Paulo, por volta

da metade do s6culo XX, era a sintese de uma nova consci8ncia urbano-

industrial. Ali, de um lado, correntes inigrat6rias das mats vadadas origens, a
urbanizagao e o crescimento industrial vertiginoso elevavam-na a condit:io de

metr6pole; de ouuo, os movimentos ardsticos, culturais, a produS:ao literftia e

<http ://www. cndoc.fav.for/favoniniao/h tm/ IndiceMi

' CPDOCNGN. i;lila; tbn$an a do Consumidor.
<h t tD://www.cpdoc. fgv.for/fxvopiniao/h tm/IndiceCon fiancaCons u mido].html
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a insdtucionalizagao da vida uMversit&ia imptilniam-the um ar cosmopolita.7 E

sob este aspecto que a6umamos que as interpretag6es, as anfhses, estudos,
teses e demais trabalhos acad&micos publicados no periods nio podetiam

deixar de carregar os matizes do debate desenvolvimentista. Na cent cultural

pauhsta um movimento intenso de id6ias parecia coda vez mais negar um
passado de &ustrag6es para colocar num futuro imediato, ou quash presente, a

possibibdade de today as realizag6es
De certs forma, os euros e omiss6es do passado estavam sendo

discutidos, revistos e prestes a serem enterrados e, dada a sua neutralidade

frente is emog6es humanas,8 a ci6ncia surgia como a ferramenta ideal para a

constmgao de uma sociedade mats nacional e, por isso, pensava-se, mats juste e

iguahthia
Neste sentido, para que o conhecimento acumulado nas academias

pudesse ser reconhecido pda sociedade como um sistema v61ido de

intetpretagao da realidade, e pudesse de alguma forma interfeJ+ em suas vis6es

de mundo, requerer-se-ia, antes, a sadsfagao de tr8s condig6es essenciais:

autores que escrevessem sabre um conjunto de temps recorrentes numb lingua

nacional, um discurso especifico e um piblico consumidor.

De cato, 6 somente a parter da d6cada de 1930 e pdas d6cadas

posteriores que, na hist6ria do pensamento brasileiro, e de acordo com a

interpretagao dada por Otfvio land,9 "a sociologia adquire as caracteristicas de

um sistema signi6icativo. Um modo de pensar a realidade social, no qual se
veri6ica a recorr&ncia de temps, anflises, conceitos, explicag6es e controv6rsias,

con6tgurando um campo de reflexio". Na base da consolidagao do que vida a

7 ARRUDA. Mafia Am)inda do Nascimcnto. .IMe/repo/e e Cu/rzlra. Sdo ralf/o no nzeio sdczl/o
m. Baum, S5o Paulo: EDUSC, 2001, pp. 20 e 21
8 A questao da possibilidade ou n5o da neutralidade do pesquisador frente ao objeto
pesquisado tem sido fonts das mais vibrantes controv6rsias. Entretanto, n5o .prelendemos
discuti-las nests texts, 6 suficiente para os nossos prop6sitos dizer que este objetivo, o da
neutralidade, sempre existiu nas academias homo um ideal a ser constantemcnte buscado polo
cientista
9 IANNI, Olivia (Olg.). Flores/a/? Fe/'/?andes. S5o Paulo: Atica, 1991, p. 09.
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ser uma sociologia tipicamente brasileira -- em sells temps, formas de an6hse e

problemas -- este a inaugural?io em diversas regimes do pals de importantes

centros dc reflexao, pesquisa e formagio de quadros para as ci6ncias socials;

este o interesse das editoras em produzir publicag6es do g6nero; e, por fim, um

pibhco fvido em desvendar sua pr6pria identidade e formal:ao social.

Podemos observer kinda que 6 neste per£odo que se able um processo

de sistemadzag:io das Ci6ncias Sociais, principalmente, ap6s a cling?io da
Faculdade de Filosofia da Universidade de Sio Paulo(em 1934) e da Escola
Livre de Sociologia e Polidca(etn 1933) e, concomitantemente, a partir da

publicagao de obras cano as de Gilberto Freire("Casa Grande & Senzala" 6 de

1933), S6tgio Buarque de yolanda("Raizes do Brasil" 6 pubhcado em 1936) e

Cain Prado Junior(com o seu "Formagao do Brasil Contemporaneo" de 1942),

entre out:ras. O Brasil 6 revelado, nestas obras, sob diferentes aspectos. Cato

Prado Junior fda do canter dependence e colonial de nossa formal o
econ6mica. Gilberto Freyre sublinhava a hmilia patriarcal e o cotidiano das
relag6es raciais e sexuais. Sergio Buarque de yolanda chamava a atengao para o

espkito aventureiro do colonizador tropical, ib6rico, em contraponto a missio

dos colonizadores que ocuparam a America do Norte, anglo-sax8es. "Os tr6s
comp6em a 'geragao de 30' que at6 hole demarca o imaginfrio portico e di
muita inspiragao acad6mica a cientistas sociais e intelectuais brasileiros".:

Portanto, se nas d6cadas antedores os intelectuais tinham outras preocupag6es:

principalmente, em como organizer o Estado, na d6cada de 1930 a
preocupagao que surge pda primeha vez em massa hist6ria estava a de como
organizer a sociedade.

E nests contexto, e ainda segundo Ot6vio land,tt que a partir da d6cada

de 1940, e em escda coda vez mats acentuada posteriormente, surge uma nova

10 SCHWARTZ, (gilson. "Calc Prado Junior, um Mestrc na Dia16tica do Tempo Brasileiro '
IN: PRADO JtINIOR, Cain. .fbr/72af o do Brash/ Con/e/7zpordneo. Sgo Paulo: Brasiliense
2000, P. 403.

IANNI, Otfvio. Sociologia da Sociologia: o pensamento socio16gico blasilciro. S5o Paulo
Atica, 1989, p. 91
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geraq:ao de soci61ogos. Estes soci61ogos "trabaham com amplo domingo da

teoria e metodologia, combinando a pesquisa de campo com a de reconstmgao
hist6rica. A16m disso, retomam criticamente tomas 'clfssicos', inovando-os. E

inauguam ouuos temas. Aos poucos, a problematica hist6rica e te6rica da

sociologia brasileira adquire toda uma nova con6tguragao. Nessa terceira

geragao da sociologia brasileira, encontram-se Domes coma os de Florestan
Fernandes, L A. Costa Pinto, Guerreiro Ramos, Hobo Jagumibe e muitos

outros. Sio representadvos de diferentes n6cleos de ensino e pesquisa do pals
E combinam de maneira bastante diferenciada as conuibuiq:6es dos clfssicos e

modemos nacionais e estrangeiros". Formados em diferentes instituig6es

universit6rias ou equivalentes, sio herdeiros, dissidentes ou cdticos,

condnuadores ou inovadores, em confronto com as gerag6es antenores, nas

quais se destacam Oliveira Viana e Gilberto Freyre, numb primeua geragao, ou
Emgio \NiDems e Roger Bastide, moma segundo geragao.

Ora, se autores coma Florestan Fernandes, por exemplo, buscaram no

rigor do m6todo e no apuro da t6cnica cientifica a solugao de problemas

especificos de nossa sociedade, isto aconteceu, sem d6vida, porque acreditavam

na capacidade da ci6ncia em promover, criar ou fomentar uma nova ordem
social. As transformag6es em curse, tanto no campo do econ6mico, quanto nas

demais areas: politica, cultural ou social, hziam dos argos 1940 e 1950,

principalmente, o campo privilegiado das esperangas, das crenq:as e dos
sentimentos de renovagao. E por que nio ter a Ci6ncia coma condutora da

sociedade fiesta nova base?

Segundo o que queremos evidenciar, durante o tempo em que a ''misttca

desenvolvimentista"n foi capaz de embalar os sonhos civilizat6rios da
sociedade brasileira, a Sociologia apoiou-se no rigor e na t6cnica da ci6ncia para

produzh sua critica da sociedade. Critics que atuava tanto no sentido de
den6ncia de eventuais mazelas e conuadig3es hist6ricas de nossa formagao,

Aqui entendida coma uma forma social que atuaHa no sentido de criar expectativas de
ampliagao das capacidades produtivas, culturais, sociais e intelectuais dos brasileiros
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quanto no sentido de apreciaS:ao dos fundamentos e da natureza dos objetos
socials investigados.

Por6m, quando ficou evidente que o desenvolvimentismo nada mats era

que um sonllo para alguns e um grande pesadelo para muitos, a cdtica deixou

de ser crit6rio de verdade para assumir, outta vez, o papal de negagio da ordem

social vigente.

E neste movimento da sociologia como critics que devemos, de um
lado, procurar extender os vfrios posicionamentos intelectuais de autores

coma Florestan Fernandes, Guetreiro Ramos, H61io Jaguadbe, s6 para sitar os

expocntes mixiinos tanto da USP (Universidade de Sao Paulo), em Sao Paulo,

quanto do ISEB Fllstimto Superior de Estudos Btasileiros), no Rio de Janeiro,

e, de outdo, resgatar os lagos que peJ:passam o campo da culture e da politico.

Mas em que se fundamenta a "m£stica desenvolvimendsta '' de que
fdamos?

A Mistica Desenvolvimentista

No Brasil, a preocupagao em se obter altos indices de crescimento em

um pedodo relativamente curto de tempo, e o papel do governo em influencii-

lo, marcou o debate politico, econ6mico e social entre o Hlnal da d6cada de

1930 e o comego da d6cada de 1960, nio sem modvos. Na construe:ao dos

destinos do pals digladiavain-se diferentes concepg6es e inteJpretag6es de seu

passado, de seu presente e das possibihdades de seu futuro, moma batalha Dade

coda seton da sociedade acreditava possuir argumentos s61idos o su6lciente para

sustentar seu panto de vista e condenar os demais.

Setores mats conservadores defendiam a vocagao agr6ria do Brasil e,

conseqtientemente, a perman6ncia de instituig6es, mecanismos e padr6es de
sociabilidade caracter£sticos de sua formagao s6cio-hist6rica. Outros setores.

mats comprometidos com o desenvolvimento urbano e indusUial, anteviam a

possibihdade da insergio privilegiada do pals no "mundo moderns'

principalmente em razio dos cataclismos politicos, 6lnanceiros e militares que
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haviam sacudido recentemente naq:6es importantes. Outros kinda queriam ver
realizadas subs utopias, crengas e esperangas de um mundo ou de uma reahdade

tats condizente com o que pensavam ser uma sociedade civilizada. Todos,

por6m, procuravam central sua argumentagao a pmtir de considerag6es

econ6micas. torque era dali que sopravam maid forbes os ventos da mudanga.

Segundo a interpretagao de autores como Werner Baer,t3 Mliriam

Limoeiro Cardoso,14 Sonia Draibe,IS Carlos Lessata e Joan bfanuel Cardoso de

Melloi7 entry outros, historicamente, a economia brasileira sempre esteve

orientada para atender o mercado consumidor estrangeiro, em detrimento do
consumo e das necessidades internal. Foi assam desde a 6poca em que se

iniciou a ocupaq:ao de nosso territ6rio pelos portugueses: nunca houve
incentives de vulto a qualquer forma de indusuializagao deiltro do nosso pals

que visasse o consumidor nativo. Muito ao contrfrio: a Cocoa Portuguese

resistiu como p6de is tentativas de descentralizagao e independ:lucia dos meios

de produgao coloniais.
Coco resultado desse condicionamento ao mercado externo, o pals

passou por diferentes bases ou ciclos econ6micos explorat6tios, como os do

pau-brasil, da caan-de-agdcm, algodao, owo, gaff, macau e bonacha, que
marcaram de forma inde16vel a sociedade e a economic nacionais. Sempre a

partir de fora. E sempre privilegiando, internamente, o udverso rural, a
exploragao de recursos nativos e formas extensivas de cultivo. O trabalho
escravo, a monoculture, os grandes latifundios e a concenuagao litorfnea das
cidades constituham-se nas conseqti6ncias mais dsiveis deste modelo de

produgao e exploragao econ8mica.

BAER. Wemer. .,4 .Eco/?0/7zia .Blasi/ezra. S8o Paulo: Nobel, 1996.
i4 CARDOSO, Miriam Limoeiro. ]deo/ogia do .Desenvo/v/nzenro - .Bi-aff/; JK - JO. Paz e
Terra: Rio de Janeiro. 1978

5 1)RA.XBE, Sonia M.. Rtultos e Metantoljoses: Um Estttdo sabre a Constittfig o do Estado e
as .Allen'tativas da Indt£strializag o no Bi"asia. }930-1960. Slo Paulo: 'Tele de D utorado,
FFLCH-USP. 1980.
10 LESSA, Carlos. Olzfn:e .4/20s de Po/frfca .Eco/?(5/?zita. S5o Paulo: Brasiliense, 1981
7 MELLO, Jo5o Manuel Cardoso de. O Cap/ra/k/z?o cardio. S5o Paulo: Brasiliense, 1986.
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Nio 6 de se admkar, portanto, que at6 por volta de 1930 a elite nacional

concentrasse sua atividade econ8mica, sobretudo, ence as finangas, o grande

com6rdo de exportagao e importagao e a produgao e exploragao agdcola em

imensas extens6es de terras. A parter deste ponto ocupavam, tamb6m, um

amplo espago portico e social decorrente do peso e da in£lu6ncia econ8mica e

6manceira que detinham. Obviamente, a estes interessava a manutengao da

ordem social tal qual se encontrava e onde Cram os principals bene6lciados.

Defendiam, por isso, posig6es ideo16gicas segundo as quads o pals deveria

permanecer sendo uma sociedade agf o-exportadora, isto 6, deveria continual

aproveitando as condig6es excepcionais que a natureza Ihe tinha dado,
dedicando-se a abastecer o mercado externo com os produtos aqui cultivados e

explorados e importando o que mais o pals precisasse. Para estes liberals -- no

sentido econ6mico do termo -- qualquer outta forma de desenvolvimento

produtivo deveria ser conseqti6ncia apenas do interesse natual e espontaneo

do mercado, e nunca o resultado da intervengao e do planejamento estatais.

Paradoxalmente, no entanto, o sucesso do seton agro-exportador foi o

que engendrou as coildig6es econ8micas de seu questionamento.18 Desde longa

data a renda produzida nos campos, ptincipalmente com o ca£6, permitia que o

pals importasse a quase totalidade dos bens que consumia e, se quisesse,
poderia ter investido na produq:ao local de bens de consume mats elaborados.

lsso nio ocotria com freqti6ncia ou importanda, cano sabemos.

Naturalmente, os grandes comerciantes, 6lnancistas e importadores cuidavam

para que sous interesses nio fossem contrariados. Por6m, se at6 a proclamagao

da Repibhca, em 1889, praticamente nio existiam indisUias no Brasil, com a
deflagragao da I Guerra Mundial, em 1914, as di6lculdades de importagao para
muitos produtos fez surgir a necessidade de se produzir por aqua pelo menos

os artigos de consumo mats imediato, coma calgados, pequenas ferramentas,
m6veis, t6xteis e algumas pegas industrializadas com tecnologia bem

18 MELLO, Jo5o Manuel Cardoso de. O Capfra/fs/7zo Zardlo. S5o Paulo: Brasiliense, 1986,
P.98
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rudimentar e simpler. Ou selz, a parte de certo ponto, a renda OJ:iginada nos

campos com o cafe, principalmente, viabilizava e incentivava o crescimento das
cidades e o aumento das vids de transporte e comunicagao. Fatores que podem

ser apontados como a otigem de um crescente mercado consumidor inferno

que dais tarde, kinda mais numa 6poca de dificuldades para importar, precisava
ser abastecido. Comegava-se, assam, a esbogar-se a formagao de um parque

industrial no pals

Certamente nio estamos falando do surgimento de um capital industrial

digno de iota. Mesmo com o aumento sigm6icativo do n6mero de ind6stdas

neste periods, kinda nio 6 possivel compare-lo ao grande capital mercantil, ou
ao poder econ6mico dos grandes proprietatios de terras predominantes na
economia nacional. A burguesia industrial dave os seus primeiros passos, sim,

por6m, subordinada aos setores dominantes, mercands e latifundi&ios. Tendo

para defender sells interesses apenas uma ainda mats inexpressiva e embdon6.ria

representagao poHtica e social.

Esta situagao manteve-se inalterada at6 que a quebra da Bolsa de Nova

York, em 1929, produzisse conseqti6ncias importantes para a economia

brasileira: o prego do principal produto de exportagio, o cafe, chiu
drasdcamente; aumentaram-se as fa18ncias de empresas e as di6iculdades para

aquelas que continuaram funcionando. No plano externo, a recessio
econ6mica mundial diminuiu a quantidade de produtos que o pals poderia

importer e inviabilizou as exportag6es nacionais. Uma crisp externa mosuava,

assam, a vulnerabilidade do modelo ptimario-exportador.

Internamente, por sua vez, o agravamento da crise do cafe teve

conseqtiancias prohndas tamb6m no alto escalio politico da nagao. As

tentativas fracassadas do governo Washington Luis em contorni-la e seu apoio

ao candidato paulista J61io Prestes conumiando o acordo ence politicos de
Sio Paulo e de Minas Gerais que apontava o mineiro Antonio Carlos para
suced6-1o -- causou a ruptura entre as dubs poderosas oligarquias que

sustentavam a Repablica Velma: o PRl\f(Partido Republicans Nlineiro) e o PRP
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(Parddo Republicans Paulista). E a partit daf desencadeou se o processo

revolucion6rio que levou Get61io Vargas a presidencia do Brasil

0 alito da Revolugao de outubro de 1930 foi signi6icativo para a

sociedade brasileira pelo memos em dois sentidos. De um lido, este 6xito

revolucioiafrio primeiramente representava "o fracasso do modelo de Estado
liberal consagrado pda Constituigao de 1891 e que nio chegara a concredzm-se

na vida poHtica da Rep6bhca Velma".tO Numb outta diregao, o movimento

politico-mlitar de 1930 tamb6m representava a quebra da estrutura oligarquica

da Rep6blica que, na verdade, sucumbia is pr6prias contradig6es internas.

Se fatores como a recessio mundial, a conseqtiente ctise do cafe, a queda

em termos -- da oligarquia cafeeha e a Revolugao de 1930 apontavam para a

necessidade de um modelo alternative de desenvolvimento econ6mico, eis que

surge neste novo contexto condig6es para a pardcipagao de Hderes empresadais

hgados ao seton industrial nascente e que seria determinants para a tomada de

um outdo posicionamento ideo16gico.

Note-se que a tomada de consci6nda da problem6tica da indusuializagao
ocorre em fazio da fragihdade da economic nacional frente ao mercado

externo, de um lado, e, de outta, porque a oligarquia cafeeha instalada no
govemo haha sido substitu£da por uma nova elite t6cnica, civil e militar,
instalada nas insdtuig6es que orientavam e conuolavam a atividade do Estado

centralizador p6s-1930. Estes t6cnicos levados a pensar numb estrat6gia de

lingo plaza que englobasse a totalidade do pals tinham que, obligatoriamente,
enfrentar o problems da indusuializagao.

Logo, o que podemos chamar de a "origem" do desenvolvimentismo

encontra-se situada num dado moments da hist6ria brasileira olde surgem, de

maneira quase que simultanea, quatro elementos ideo16gicos fundamentals ao

proleto desenvolvimentista. Segundo Ricardo Bielschowsky,20 no pedodo que

i9 TEIXEIRA, Francisco Maria Pircs. J7k/6rfa do .Brash/. da Co/6n/a a Repdb/ica. Sgo Paulo:
Ed. Modema, 1979, pp. 299 e 300.
zo BIELSCHOWSKY, Ricardo. Pensa/7zen/o .Econ6mico .Blasi/afro. o cfc/o /deo/6gfco do
desenvo/vfmen/£sn2a. Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 1988, pp. 293 e 294.
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vai da Revolugao de 1930 e da instalagao do Estado Novo at6 o fim da Segundo

Grande Guerra "gerd-sc a consci6ncia de que 6 necess&io e vi4vel implantar no

pals um setter industrial integrado, capaz de produzir internamente os insumos
e bens de capital necess&ios a pilodugao de bens 6tnais". Da mesma forma,
crib-se a consci6ncia da necessidade de instituir mecanismos de centralizagao

de recursos Hmanceiros capazes de dabilizai: a acumulagao industrial

pretendida.'' Concomitante a "id6ia de que o Estado 6 o guardiao dos interesses
coledvos da nagao e o promotor da unificaq:ao nacional, que acompanhou o

processo de centralizagao de poder p6s-1930, a id6ia de intervengao

governamental em apoio a iniciativa privada deixa de ser manifestagio isolada

de alguns industriais e ganha major legitimagao entry as elites empresmiais e
t6cnicas do pals." E, 6inalmente, como quarto fator ideo16gico na odgem do
desenvolvimentismo, Bielschowsky acrescenta que o ''nacionalismo

econ6mico, at6 ent:io pouco expressivo no pals, ganga nova dimensio" ao
acirrar o ''sentimento antiimperialista clfssico de defesa de barreiras

alfandegarias e do controle nacional sobre os recursos naturais". Deve-se

ressaltar, por outta parte, que a preocupagao com os ramos da economia nio

se limitava apenas aos setores produdvos, estendendo-se em todas as direg6es,

coma a culture ou o pensamento social
As forQas socials mobilizadas no esforgo de desenvolvimento econ6mico

compreendiam tamb6m os intelectuais. Estes, ao refletirem sobre a realidade
brasileira estavam por certo fornecendo parametros para uma mtervengao

posterior nessa mesma reahdade. Nio serif, portanto, nenhum exagero apontar
entre os possiveis fatores gen6dcos do desenvolvimentismo a in£lu8ncia direta

do pensamento econ8mico, politico e social do p6s-guerra, dado o inevit6vel
carfter ideo16gico das considerag6es que faziam. Pols, mesmo entry os
histotiadores, soci61ogos e demais analistas do petiodo nio encontramos

preocupag6es e conclus6es que deixasse de estabelecer algum vinculo com a

questao da autonomic econ6mica nacional. Ou sega, nas muitas relllex6es feitas
sobre a realidade brasileira da 6poca constatava-se, apesar dos diferentes

enfoques ou pontos de vista utdizados, as uansformag6es sociais
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decorrentes ou em paralelo is transformag6es econ6micas em andamento
desde a d6cada de 1930 ou mesmo antes.

Segundo WalmerJacintho Soles,Z: para os pesquisadores vinculados ao

ISEB,2Z por exemplo, enquanto o Brasil enconuou-se dominado pelos grandes

propriety:ios de terras nio chegou a consdtuir-se coma nagio. Somente apes

1930, quando a burguesia agrfria perdeu o poder e a posigao dominante, 6 que
a preocupagao passou a ser o mercado interno. At6 entio a 16gica da nossa
economia, condicionada a ser miro instruments das economies industriais mats

avangadas, imputlha aos dirigentes uma visio culo loco cenUal encontrava-se

fora do pals. Neste sentido, o complexo de inferioridade dpico de uma situagao
colonial ou semicolonial acabava por impedir a constituig?io das nacionalidades.

Entretanto, com as transformag6es impostas pelo crescente e constante

desenvolvimento industrial, cresciam em importancia politico e social -- e nio
s6 econ6mica -- os setores ]igados a produgao para o mercado interno. Da{ a

necessidade de integral o pals coma um todo, dando-the uma conHiguraS:ao
de6lnitiva de nacionalidade.

De certs modo, para os isebianos, ''a burguesia era vista como
verdadeiro demiurgo do progresso tnadonal. lsto porque, mediante a promogao

do desenvolvimento industrial, a16m de ediHicar a naS:ao brasileira, a burguesia

mostrava-se potencialmente capaz de superar o complexo colonial, romper
com o subdesenvolvimento, acabar com o atraso social, com o vazio cultural e

com a ineficfcia politica. Por tudo ipso, naquele momento, ela se apresentava

coma o inico segments social capaz de aglutinar os interesses gerais da

sociedade".23 WalmerJacintho Soles, em seu nabalho, tamb6m observe que a

SOA:RES, Wa]trtex ]adtttha. Os Intel"essen IndKstl"tats na Consolidagaa do Nacional -
,Desenvo/vince/z/A/7zo. Rio de Janeiro: Cesap/SBI/ Departamento de Hist6ria da PUC
Rio/lupelj, s.d., p. 17
: Sobre o ISEB e a fomlulagao ideo16gica do desenvolvimentismo, ver especialmente

TOLEDO, Cain Navajo de. ISEIB. J;Z&rlca de Idea/ogfas. S5o Paulo: Atica, 1 977.
3 SO)RES, 'W8met 3acicttGto. Os }nferesses Industrials na Consolidagao do Naciona! -
Desenvo/vine/?f/snzo. Rio de Janeiro : Cesap/SBI/ Departamento de Hist6ria da PUC
Rio/lupetj, s.d., p. 18
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participagao de uma burguesia industrial nascente pode ser destacada
acontecimentos nio pda atuaS:ao que fazio enquanto classe, mas por ester mats

diretamente ligada ao processo de indusuiabzagao, este sim, fundamental para

as transformag6es sodais entio ocorridas.

E emblemftico para n6s que o consenso a favor da modernizagao do
pals envolvia at6 criticos mais ferrenhos do processo capitalista. Mesmo o
Partido Comunista Brasileiro -- PCB -- partahava de posig8es semelhantes is

dos isebianos. Os comunistas dnham coma meta mats imediata a construgao de

uma sociedade capitahsta burguesa, nos molded dos parses mats
industrializados, como uma etapa necessfria a implantagao do sociahsmo no

pals. Suas formulag6es, at6 nos periodos de maior sectarismo, como em 1935 e

entre 1950-54, sempre forum no senddo da construgao de uma sociedade

democratico-burguesa.

Da parte do governo, obdamente, os t6cnicos vinculados i4rea
econ6mica dnham conhecimento da precariedade da situagao produdva

nacional, completamente dependente do exterior. Uma economic como a
brasileira da 6poca nio syria capaz de exercer nenhum tips de controle ou

influ6ncia sobre a conjuntura internacional. Logo, as condig6es favorfveis das

relag6es de intercfmbio com parses e mercados estrangeiros poderiam ser

lodi6icadas a qualquer momento. Fazio-se llecessiJ:io, portanto, constl:uir aqui

as bases econ6micas, especialmente indusuiais, da emancipagao nacional.

E dessa forma que as discuss6es, os pianos de desenvolvimento do p6s-

guerra e o debate em torno deles conUibuiram para criar entry os formuladores

de politicas econ8micas, Hderes da opiniao p6bhca, intelectuais e politicos a
mistica do desenvolvimentismo. Horacio Lafer24 la falava na necessidade de se
crier este 'mfsdca de desenvolvimento ' no Brasil desde quando ocupara a

cadeira de deputado federal no governo do Presidents EuJ:ico Gaspar Duua.

Ao assumir postetiormente o Minist6rio da Fazenda, sega patrono de uma elite

24 BIELSCH.OWSKY, Ricardo. Pensanzei?/o .Econ(5/7zico .Brash/Biro.- o cic/o idea/dgico do
desenvo/vfme/2/is/no. Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 1988, p. 396.
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de t6cnicos favoriveis tanto ao planejamento da industrializagao, como da
participagio intensive de capitais esuangeiros, inclusive nos setores de
mmeragao, transported e energia

Embalado pelo debate, Juscelino Kubitschek de Oliveira, eleito
presidents do Brasil para o periods de 1956 a 1961, no dia posterior a sua

posse, )f cdava o Conselho de Desenvohimento Nacional, 6rgao i:esponsfvel
pda elaboragao e execugao do Plano de Metas.ZS Nio obstante, apesar de

Juscelino Kubitschek de Oliveira ser considerado coma o garde idealizador e
executor dessas medidas -- dada sua constants preocupagao com a

industrializagio apoiada e executada pelo e a parter do Estado desde quando

ocupou o cargo de prefdto de Belo HloJ:izonte no inicio dos argos 1940 --, das

sao, at6 certo porto, e entre outras possibilidades, o resultado de um debate

que ocorria, pelo menos desde a d6cada de 1930, entry dubs correntes do

pensamento econ6mico que em muitos aspectos posicionavam-se como
antag8nicas ence si. lsso, se supormos que id6ias sio forges socials e que na

base de toda transformagao social encontraremos grupos vatiados defendendo

seus interesses particulates sob o manto de ideais e necessidades gerais.

No periods considerado, do imediato p6s-guerra, encontravam-se, de

um lado, os representantes e defensores de uma sociedade economicamente

centrada no modelo agrado-exportador, e, de outdo, os que queriam a insergao

do pals no que poderiamos chamar de sociedade urbano-industrial; uma
terceira corrente, a sociahsta, na pr6tica ahava-se aos desenvolvimentistas

quando defendiam a industlializagao como uma etapa preparat6da, e por que

n:io dizer obdgat6ria, para o socialismo. Dherg6ncias entry os socialistas e os
desenvolvimentistas situavam-se apenas em quest6es outras como a
participagao do capital estrangeiro e a necessidade da reforms agrfria e nio na

necessidade de um novo modelo de desenvolvimento que priorizasse

industrializagao.

BAER, Wemer. .4 .a'i Brasill -a. S5o Paulo: Nobel, 1996, p. 77
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Conseqtientemente, qualquer mengao que fagamos a este periodo dove
lever em conte o antagonismo e o debate existentc ence essas correntes, pols 6
em sells desdobfamentos e conseqti8ncias que vamos encontrar a infra-

estrutura indusuial que constituiu a base sabre a qual Juscelino Kubitscheck de

Oliveira foi capaz de implements mais tarde um programa, para muitos,
arrojado e sui:preendente de industrializagao acelerada, mas que para ouUos
significou simplesmente o aprofundamento do fosso que la separava dcos e

pobres no Brasil.26 Assim, ao resgatarmos a forma como se otiginou o debate

entry os que defendiam o processo de desenvolvimento atrav6s da
industdalizagao -- os desenvolvimendstas -, e aqueles que pregavam a vocagao

agraria do pals -- os liberals -- estamos visualizando, mesmo que de forma

precaria, o contexto da 6poca, isto 6, os fatores imediatos que contribuiram, ou
lnestno possibihtaram, a opgao desenvol\ imentista. Qual entio o paper que

coube a Sociologia naquele momento?

A Sociologia Como Critica

Foi para fornecer os memos adequados de intervengao na reahdade que,

conforms aponta Fernando Limongi,27 o desenvolvimento das Ci6ncias Sociais
em Sio Paulo 6icou mercado, desde sua origem, pda presenga de dias
instituig6es de Casino superior voltadas para a formagao de pro6tssionais na

area: a Escola livre de Sociologia e Politica(ELSPI, hndada em 1933, e a

Faculdade de Fdoso6la, Ci6ncias e Leuas(FFCL), hndada em 1934, e que vila

a ser o cenUO da universidade entio cliada, a Universidade de Sao Paulo(USP)

O modelo do soci61ogo pro6lssional, dedicado is pesquisas emphicas, enconua

maior impulso na "Faculdade de Filoso6ta da USP", "culo modelo era o da

26 LESSA, Carlos. Ozliue ,4nos de Po/fffca .Econ(i/7zfca. S8o Paulo: Brasiliense, 1981, pp. 90

:7 LIMONGI, Femando. "A Escola Livrc dc Sociologia e Politica em S5o Paulo ''. In: J71s/(5rfa

das Cfdncfas Socials /lo .Blasi/. Sergio Miccli(org.). S:io Paulo: V6rtice, Ed Revista dos
Tribunals: IDESP, 1989, pp. 218 e 219.

e 91
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doc6ncia alimentada por preocupag6es de cunho te6rico e especulativo:

enquanto que na "Escola Livre" a 6tnalidade t6cnica 6 thais pronunciada,

marcadamente pratica na formagao de funcionfrios com compet6ncias para
pesquisas de campo e uabalho administrative.

No periodo que consideramos, e de acordo com a intelpretagao de
Maria Am)indo do Nascimento Arruda,28 a "atividade acad8mica... dabilizou-se

por ester acoplada a um tecido social que marchava em sentido analogo". A

questao com a qual a autora se defronta 6 que para "extender os names que os

unis" exide-se "ampliar as indagag6es para a16m da instituigao e perquirir os
modos pelos quads o social este impresso na escolha dos tomas e das reflex6es:

Percebe-se que, naquele memento, a conJuntura politica, econ8mica e social

favorece a "interpretaq:ao do Brasil" e que, portanto, a Sociologia surge como
uma ''necessidade '' para o pals.

Figure proeminente da ''Escola Paulista de Sociologia",29 6 possivel

perceber nas obras de Florestan Fernandes, por exemplo, uma certs

homogeneidade e coerincia no uatamento de alguns temps que, em seu
conjunto, apontam, de um lido, para uma nova inteipretag:io do Brasil e, de
outro, para uma atualizag:io constante de sua forma de pensar e lidar com a
realidade observada: o pi:ocesso critico.

Segundo Ernesto Renam de Freitas Pinto,30 quando a obra de um autos

6 tomada em "sells movimentos mats abrangentes", tornam-se mats claus "as

id6ias craves e os movimentos mais importantes de seu pensamento ''. No caso

de Florestan Fernandes, o campo conceitual encontra-se de6inido a parter dos

n6cleos ptincipais de sua invesdgagao, this como: a organizagao social dos
Tupinamba, as fung6es religiosas da guerra tribal, a transformagao da sociedade

brasileira de estamental em sociedade de classes, revolugao e contra-revolugao

zs ARRUDA, Maria Arminda do Nascimento. Mef/'(ipo/e e Cu/rzzra.. .S o Pat//a /?o
sdcu/a.,tYI Baum, SP: EDUSC, 2001, p. 196
29 PEIRANO, Mariza G.S. Z%e ,4/?#'opo/ogy of .dn/l"opo/OD/.. f%e bra:i/ia/? case. Tele
Doutorado -- Harvard University, 1980, p. 20
30 PINTO, Ernesto Renam M. de Freitas. .4 Socio/og/a de .F/ores/an .f'arno/odes. Tele
Doutorado PUC-SP, 1992, pp. 220 e 221

ll2Pl11Qb, n' 5 ./ri/7 -- 2003-2004



Se&olo$a cano cHtica e a MfsticaDesenvoloimeatista 177

no Brasil, relag6es raciais na sociedade brasileira atual, s6 para citar aquelas
temiticas plenamente reconhccidas em sua obra. Mas nio 6 s6.

De acordo com Otfvio land,n Florestan Fernandes construiu sua

intel:pretagao do Brasil pesquisando a colonizagio, a escravatura e a revolugao

burguesa e que, embora estes seJam momentos distintos do processo hist6dco
de formagao da nossa identidade, as conseqti6ncias socials deixadas na

passagem de uma Ease a outta imp6em caracterisdcas pr6prias ao nosso compo

social que precisam ser redescobertas e reintei:pretadas.

E neste sentido, da descoberta de sua especi6icidade hit6rico-social, e de

1=2 interpretagao rigorosamente ciendfica da sociedade brasileira, que
Florestan Fernandes submeteu ao seu crivo anaHtico tanto autores c16ssicos

como Max Weber, Karl Marx e Emile Durkheim -- de Dade retirou suas

concepg6es de conhecimento e da aplicagao do m6todo ciend6ico --, quanto

funcionalistas modernos como Bronislaw Malinowski, Radcliffe-Brown,

Talcott Pmsons, Robert Merton, Maclver, Firth, entre ouUos.3z

Ora, aqueles acostumados a "conviver com a id6ia do soci61ogo cdtico e

militante nas hostes da esquerda" ainda hole se sentem tomados de "profunda

estranheza" quando defrontam com "sous textos a6umadores de concepg6es
universals da ci6ncia e abertamente otimistas em relagao a dinimica de

transformagio da sociedade brasileira".aS Os que saem em sua defesa procuram

justificativas de toda ordem para exphcar este procedimento, talvez incoerente,
de Florestan Fernandes

Para Ernesto Renan de Freitas Pinto,a4 por exemplo, mesmo as obras

consideradas por deus comentadores, e por ele mesmo, como sendo

3i IANNI, Otfvio (org.). Flores/an Fema/odes. S5o Paulo: Atica, 1991, p. 22
ARRUDA, Maria Arminda do Nascimento. "A Sociologia no Brasil: Florestan Fernandes e

a 'escola paulista '". In: MICELI, Sergio (org.). .f/is/(aria das C£8ncfas Soc/a is no .Blasi/. S5o

Paulo: Editora Sumar6: FAPESP, 1995, p. 151
ss ARRUDA, Maria Arminda do Nascimento. JWe£r(5po/e e Cu/rzlra. S o Pail/o no nzeio
sdci{/o .XIYI Baum, SP: EDUSC, 2001, pp. 27 e 28
i4 PINTO, Ernesto Renam M. de Freitas. .d Socio/ogia de /'/o/es/a/? Fernandes. Tess
Doutorado PUC-SP, 1992, p. 78
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funcionalista "6 necessg.do considerar que esse funcionalismo 6 orientado por

aproveitamento critico de elementos do m6todo, que sio geralmente

combinados com elementos de outros m6todos de anilise e intel:pretax:io:

Florestan Fernandes, em Dome da ci8ncia, esteve sempre receptive is

contribuig8es que de alguma forma visassem o avant:o do conhecimento

cienti6ico. E o funcionalismo, neste senddo, pareceu-the ser nas muitas
situaq:6es de pesquisa com que se deparou o m6todo maid adequado.

Antonio Candido,SS por sua vez, obsewa que a formal:ao marxists de

Florestan Fernandes ocorreu de modo lento e comp6sito, pJ:incipalmente

porque conseguiu funder "harmoniosamente o rigor da sociologia acad6mica

com a perspecdva politico". Assam, se, num primeiro moments, ''a escrita

diHcil para especialistas, pr6pria da ati'ddade universititia", indicava que

Florestan Fei:nandes buscava o interlocutor de subs preocupag6es e propostas

no uMverso acad6mico, num segundo momento, sua t6cnica expositiva
'acabou no jornalismo denso e limpido, frito para esclarecer o major n6mero

possivel de leitores", buscando, quem babe, alcangar toda a sociedade.

Ora, o o6tcio de soci61ogo nio se resume apenas em destacar a totajidade

das formas possiveis de se lidar com os texas que investiga, nem tampouco

indycar como e em que constitui coda forma de pensar o objeto socio16gico, e

Quito menos de descrever o pensamento de um sem-n6mero de autores. E

claro que o trabalho ciend6lco encontra-se eivado de valores e posicionamentos

que, mesmo de forma inconsciente, o investigador deixa pelpassar em seu

trabalho -- quando escolhe sous objetos, por exemplo. No entanto, tem de
havel um crit6rio o mats nacional posshel para o aproveitamento da teolia e
sua aplicagao pratica. E ai que entram as obras e os autores c16ssicos,

independente de seus posicionamentos poKticos.

E por nos apresentarem novos temps de reflexao, proporcionando

solug6es que antes nem ao menos imaginivamos, ou, ao contririo, levantando

ANTONIO CANDIDA dc Mello c Souza. /'/o/'esfan Fer/zander. S:io Paulo: Ed. Fundag5o
Perseu Abrams, 2001, pp. 60 e 61
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quest6es e apontando problemas onde pensfvamos que estes sequel existissem
que alguns autores tornaram-se c16ssicos. Com efeito, toda a produgao

intelectual posterior 6 obtigada, quer queha ou nio, a lever em conte o que foi

dito, esctito ou produzido por estes homers.
Por ouuo lado, como Sica claro no caso que apontamos -- das atividades

acad6micas desenvolvidas a parte de 1930 no Brasil estarem marcadas pda

concomitante presenga da mistica desenvolvimentista --, a compreensao que

demos buscar nesses autores depende, tamb6m, dos di61ogos, das
preocupag6es e motivag6es que os impulsionaram naqueles mementos. Da{ a
necessidade constante da critics.
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ENCRuzn.LADAS: ROGER BAsnnK, GILBERTO
FREYRE E ARTiauR RAMos I

'PdsdZa 'F;wc& 2

Ao tomas Roger Bastide, Athur Ramos e Gilberto Freyre como objetos
de reflexio tenho em asta certas intel)retag8es presentes em DM/@ai .B/uwZezh.n-

m a # ie d# a&xn de RoEfr B#i#df(2000) de Fernanda A. Pelxoto, em especial o

capitulo ''Africa e Brasil na encruzilhada de pontos de vista", texto em que se
enfatizam as aproximag6es entre Freyre e Bastide e as apropriag6es de Freyre

por parte do soci61ogo frances, e o texto de Marina Corr6a, "0 mist6do dos

orixfs e das bonecas: raga e g8nero na antropologia brasileira", artigo no qual se

aponta o abismo ence as intelpretag6es freyreanas da mestigagem e as

interpretag6es da Escola Nha Rodriguez, representada aqui por Arthur Ramos

e pdas teses das sobre\dv6ncias culturais africanas.

Em Bind/ T?mu de Cp /rui/ei (1959 [1957]) Roger Basdde ata a

di6iculdade de utilizar os referenciais te6ricos e metodo16gicos europeus em sua

an61ise das problematical do Brasil e a sua escolha por nio excluir dela as
conuibuig6es intelectuais brasileiras. Esta escollaa da muito do tom do m6todo

presents na obra de Bastide sabre as rehgi6es afro-brasileiras, m6todo este

explicitado em -.4; r?/@ fr a#nra af #a Brad/(197111960]). Este retomada dos

autores brasileiros, colno Nina Rodligues, blanuel Querino, Arthur Ramos,

Edison Carneiro e Gilberto Freyre nao signi6lcou a mara rapt odugao de saas

Este artigo foi apresentado no 'lV Seminfrio de Pensamcnto Social ', organizado polo Centro
dc Estudos Brasilciros do IFCH/UNICAMP, nos dias 16, 17 e 18 de junho de 2003. O
prescnte trabalho foi realizado com o apoio flnanceiro da Fundagao de Amparo a Pesquisa do
Estado de Sgo Paulo - FAPESP (a partir de nov/02) e do Conselho Nacional dc
Desenvolvimento CientiHico e Tecno16gico - CNPq (abr/02 - out/02)
2 Doutoranda em Ci6ncias Sociais -IFCH/UNICAMP. Mestre em Hist6ria Social do Trabalho
.IFCH/UNICAMP, Membro do Centro de Estudos Brasileiros -- IFCH/ UNICAMP.
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Id6ias, homo se considers em carta parte de trabalhos anUopo16gicos recentes.
As leituras de Bastide sobre este con)unto de autores citado acima criaram um

texto em que se mesclam id6ias originais c apropdag6es pontuais, mas na

maioda das vezes langadas em contextos que as ressigni6tcam de modo

marcante. asta ressigni6icagao 6 dada tamb6m pda experiancia anterior de
Basdde com os referenciais europeus e norte-americanos, muito provavelmente

pelo seu olhar de estrangeiro, que paradoxalmente se aproxima tentando

penetrar na consci6ncia do "ouuo".4 Podem-se ver aqua duas fatwas no interior
de seu texto: autores brasileiros e autores esuangeiros.

Gilberto Freyre 6 um destes autores com os quads Bastide estabelece

sous diflogos intelectuais. Fernanda Peixoto demonsuou em seu ]ivro .Dfei'iBoi

Bxnif/2zmr(2000) que hi uma s6rie de aproximag6es ence Bastide e Freyre, mas

acredito que baja algumas diferengas prohndas que tamb6m devem tomar as
nossas atengoes.

,A.rthur Ramos surge como out:ra 6lgura principal nos textos de Basdde
sabre as rellgi6es de otigem afticana ]lo Brasil As tests das sobreviv6ncias
africanas no territ6rio brasileiro e da pureza naga sio reelaboradas e
recontextuahzadas polo texto de Bastide, assim coco a temftica da

intel:peneuagao de civilizag6es e do sincredsmo, tamb6m presentes em Freyre,

mas atrav6s da temftica da mesdgagem.S

3 Ver VELma, Yvonne Maggie Alves. Gtferra de O/"ixd.' linz ex/zfdo de rffzza/ e condi/o. 2' ed
Rio de Janeiro: Zallar Editores, 1977 e DANTAS, Beatriz G. Hov6 A/ag6 e Papal ,B/'cinco
Rio de Janeiro: Grad. 1988.

BAS'T'lDE., Roger. .4s Religi6es i4jricanas no Brasil: conlribztig o a tanta socioiogia das
f/z/erpenerrag8es de cfvi/fzafdes. Ho/. .[ Trad. por Maria E]oisa Cape]]ato e O]ivia
Krahenbuhl. S:io Paulo: Livraria Pioneira Editora/ EDUSP, 1971. [1'. cd. francesa 1960];
QUEIROZ, Maria lsaura Pereira de. "lntrodugao" in BASTIDE, Roger. Roger .Basffde
Socio/ogfa. (Org. da colet5nea: Maria 1. P. Queiroz). Sio Paulo: Atica, 1983, p.13 e
PEIXOTO, Femanda A. Didlogos Brasileiros: ttma andlise da obl"a de Roger Bastide. Slo
Paulo: Editora da Universidade dc S. Paulo, 2000.
s PEltXO'\lQ, 'Fetnaltda. Areas. Di&!ages Brasileiros: uma an6tise da obl'a de Roger" Bastide.
S5o Paulo: Editora da Universidade de S. Paulo, 2000, pp. 141-2.
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A questao deste texto 6 pensar na reflexio elaborada por Bastide a partir

de subs leituras de Freyre e Ramos, ou como tomas como a "mestigagem" ou o

sincretismo de Freyre surged lada a lada em sua obra com as ''sobredv8ncias

culturais africanas", temftica presente em Ramos.

As aproximag6es entre os autores, por6m, n:io elimina centos "abismos:

Embora Bastide realize uma reflexio interessante a parter das obras de seus

Fares e de ouuos maid, coma Manuel Querino, Nina Rodtigues, Edison
Carneiro, em sua obra permanece algo de muito especi6lco em relagao a des.

Nests especi6lcidade talvez esteja a exphcagao do interesse do tutor por

temfticas coma o preconceito racial na sociedade brasileira.

Roger Bastide e Gilberto Freyre

E impossivel nio se notar em certos textos de Bastide o olhar admirado

para a obra de Freyre e as relag6es pr6ximas com este. Bastide 6 incumbido de

reaJizar a uadugao de Gaia Grn#de &' .ffxgnZa(199011933]) para o ftanc6s, pele

pf6ptio Gilberto Freyre, que \ 8 mete nio um nero tradutor, mas algu6m que

poderia Uanspor sua obra para outta realidade. 6 Mas hi muito mats: desde uma

de suas ptimeiras obras brasileiras, Imzge#.r do Nb/deiz? .A46#ra em .Bxnxzo e Pn?Zo

(1945), ha apatig6es de id6ias e imagers freyreanas, que condnuaram fortis at6

Bfu#/ Tfmn & Ca /"ni/ei(195911957]): mestigagem, arcaico e moderns se
entrecruzando, condnuidades da sociedade patdarcal, o papel do portugu6s na

civilizagao brasileira e a paisagem nordestina.

Para Fernando Peixoto o diflogo entre os dais autores continuaria at6 a

tele de Bastide, .4f RfZzk?&f aW%fa ar a Br iz/(197111960]), obra em que se
esEabeleceria um di61ogo maier com Cain Gf / dz e Je/ :aZu(1990 [1933]) e

£ ,zdD «.,m&,' (1961 [036])
Segundo ela a revisio efetuada por Bastide de Freyre e de ouUos autores

nacionais e de refer6ncias europ6ias e norte-americanas visalia a ''consohdagao

6 Idem, p. 97
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de um ponte de vista sobre a interpenetragao de civiJizag6es". Bastide se
empenharia numb sociologia relacional que

prev6 a an61ise das imbricag6es entre negros e buncos no
pals, e ao mesmo tempo, de uma antropologta da A&ica no
Brasil. Coda uma dessas perspecdvas levi o int6i:prete a definir
interlocug6es especificas, a estabelecer parametros te6ricos e
metodo16gicos particulates, condizentes com o recorte
frito

Este divisio poderia lever a uma asia dual do pensamento de Bastide,

que veda pele a oposigio ence subs preocupag6es sodo16gicas na compreensao

do pals, e as suas preocupag6es antropo16gtcas, vistas atrav6s de sous estudos
das estruturas africanas. Segundo Fernanda Peixoto, este oposigao serra

parcialmente verdadeira, pris em alguns momentos haveria nexos entre estes

abordagens: a busch de afHcanismos nio estmia separada da anilise de subs
relag6es com a sociedade mais ample.8

Para ela o pensamento brasileiro se destacaria na obra de Bastide ao

organizer o conjunto de debates de sua obra, e pda cenualidade do Brasil em
sous dialogos intelectuais:

.O Brasil 6 simultaneamente caso exemplar de
inteJ])eneuagao de civilizag6es a ser observado, solo olde se
reahza o cruzamento de distintas tradig6es intelectuais e
produtor de teorias odginais de que Bastide iri se valet, nio
apenas para compreender as especiaicidades do pals, mas
tamb6m para forjar seu instrumental analitico e conceitual".9

Fernando Peixoto destaca Freyre entre outros autores brasileiros com os

quais Bastide dialogou em sua obra, por achar importantes certas aBinidades

7 Idem, pp. 94-5
8 Idem, pp. 95-6
9 Idem, p. 96
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ence des, como a formagao protestante, a leitura de Proust e de autores
misticos, a articulagao, presents em amboy, de enfoques socio16gicos e

antropo16gicos e pele que ela champ de "tom da nai:ral:iva que constroem '

Embora se posse concordar com parte deltas a6inidades, deve-se notar que os

resultados das duas obras sio muito diferentes. E que Basdde, assam como

Freyre e outros autores da 6poca se inserem num udverso intelectual que

extrapola o Brasil. O ensaismo, centos tons literarios, e a mistura de enfoques

anuopo16gicos e socio16gicos estio presentes em outros autores brasileiros e

estrangeiros. Bastide foi um leitor 6'ddo da obra de Freyre, e realmente

incorporou centos tons da obra deste tutor em trechos de sous hvros, como em

Ima#KS da Nef&M ! silica erH B aRCo e Prego (\94Sb e em .4s wli#&es ciPicanas no

Beni//(196011971]). blas estes "tons" ressaltam no texts coma alba que nio 6

seu, e que nio consegue ser compartilhado inteiramente. E isso porque Freyre
serve mais coma paisagem do passado brasileiro, trago incoJ:porado pda anflise

de Bastide, do que coma aiaflise do presents das rehgi6es afro-brasileiras.

Mesmo quando Bastide faz o elogto da miscigenagao e da civilhagao luso-
brasileira, surgem em paralelo cortes imagers da Africa, dos afHcanismos da

Bahia, dos "enquistamentos" e "participaq:6es" de uma populagao que 6
brasileira, mas tamb6m 6 africans.

Apesar de ver estas a6lnidades, a autora percebe que des produzem em

campos profissionais diferenciados, ou "searas opostas": Bastide estaria maid
inculado a doc6ncia e a pesquisa, enquanto Freyre teria uma forte atuagao em

atividades literarias, jornaHsticas e polidcas.tt Entretanto nio podemos

concordar inteiramente com este divisio em "searas" tio opostas. Freyre este.

inserido no campo socio16gico brasileho, mesmo que nio esteja vhculado aos
celltros intelectuais do sudeste. O proprio di61ogo de Bastide com a obra de

Freyre pressup6e o dialogo com um igual. Para o soci61ogo frances a obra de

Gilberto Freyre represents uma contribuigao ciend6ica, mesmo que sega lx;

lo Idem, pp. 96-7.
I Idem, p. 97
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gene/fi. ao mesclar hteratura, sociologia, antropologia, psicologia e hist6ria numb
nova forma de nanativa intelectual

Tamb6m se devs perceber que a insergao ]ornaEstica e politico de

Bastide nio era null ou pequena. Sua conuibuiq:ao para peri6dicos homo O

E;dado de .f. Pam/a e outros jornais da 6poca 6 considerfvel, o que pode apontar

para certas fung6es politicos de seus texton, ao escrever para um p6blico bem

mats amplo do que o das universidades. Pode-se ver assam, talvez, uma atuag:io

poHtica de Bastide, diferenciada da de Freyre em grau e esp6cie, certamente,

mas que nio deixa de ter seus desdobramentos e fung6es na sociedade. Afinal,

escrever sobre "negros" e "africanismos" invertendo o sinai negativo, e muitas

vezes se afastando do tom aparentemente posidvo dado aos cultos afro-

brasileiros pelos autores da 6poca, como Ar thud Ramos e outros, tem um papel

social e portico importante, tanto no mundo acad6micos como para a mudanga

de imagers correntes pma parte da sociedade brasileira.

Bastide realizada em .4; m#g/ ff @!r f o Brnfz/ uma anilise do

:sincretismo ein sua versio hist6rica e em suns formas atuais''.12 Seu diflogo

obviamente exuapola as obras de Freyre, incluindo os afi:icanistas brasileiros e

fstrangeiros, coma Arthur Ramos, Nina Rodtigues, Edison Carneiro, Ruth

Landed e Melville Herskovits. Segundo Fernando Peixoto, "do porto de asta
tematico, Basdde corrobora... as escolhas fdtas anteriormente: o candomb16

naga coloca-se como objeto privilegiado para todo aquele preocupado em
localizar a Africa no Brasil ''. Entretanto haveria uma rupture entre Bastide e

seus antecessores: o aparato te6rico.is Peixoto indict que Bastide, a pardo da

d6cada de 1970, repensa sells modelos explicativos, e se afasta da busch de

africanismos e da tradigao aflicanista local. Entretanto, talvez pud6ssemos

pensar no temp da "pureza naga '' nio somente como um "pecado original '' no
interior da obr a de Bastide. Se 6 certs que suqam cdticas a este modelo, e ele
mesmo revise suas posig6es ao final da sua 'dda, na d6cada de 1970, 6 tamb6m

Idem, p. 122
IS Idem, p. 127
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certo que nas d6cadas de 1940,1950 e 1960, quando Bastide elabora seus
modelos cxplicativos sabre as rcligi6cs de origcm aflicana no Brasil, c
incoJ4)ora em subs anfhses o terra da "pureza naga" e da "busch de

alllicanismos" ele o faz dentro de um debate da 6poca, o que 6 tamb6m notado

por Fernando Peixoto. Esta autora pensa este temftica num contexto mats

amplo da obra do tutor:

Ao situarmos esses estudos no tempo e em um contexto

expandido, vemos nio ser exato supor uma visio negative de
Bastide em relagao ao sincretismo, como sublinham as leituras
clidcas, cano se a busch da 'pureza ' e da 'autendcidade '
implicasse uma desvalorizagao necessfria dos produtos
sincr6dcos, revelada pdas oposig6es candomb16/ umbanda,
religiao verdadeira/ mega degenerada. Se ele opera com a
pureza coma modelo e em alguns momentos mostra-se
nostalgtco em relagao a Afhca perdida, ou nunca encontrada
completamente no Brasil, o sincretismo, de modo gerd, 6 hdo
coma sin6nimo de vitalidade da tradiS::io africana e, o que 6
mats importante, a intel:penetragao de civihzag6es sinonimiza
a autenticidade nacional".14

A parter da constatagio de que as anflises de Bastide sabre o sincretismo

extrapolam os limited do universe religioso, "indo de enconuo is discuss6es
sobre a identidade nacional brasileira", haveria uma major aproximagao de

Bastide e de Freyre: "Freyre, assim como Bastide, 6 um afhcanista lwf .gene/{i.

que se cilia a esse t:radigao ao mesmo tempo que deli escapa, devido a
amplitude de suns preocupag6es, refletidas na obra que produz''.:s

Alguns problemas surgem aqui. Bastide estabelece dialogos com dubs
tradig6es diferenciadas: a da "pureza naga", a das sobreMv6ncias aMcanas em

solo brasileiro e a uadiS:ao da mestigagem. Segundo Fernanda Peixoto as dubs

uadig6es convivem ao mesmo tempo em seu texto e nas saas preocupag6es' A

Idem, p. 130
5 Idem
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mestigagem, inclusive se sobreporia is anflises sobre a manutengio de formas

mats puras de religiao africans no Brasil, o que o aproximaria mais de Freyre do

que de autores da outta tradigao, como Arthur Ramos, por exemplo. Ouuo

porto a ser destacado 6 a inclusio de Freyre no rol de africanistas brasileiros, o

que no minifno 6 controversy.

Concordo parcialmente com a autora. Sind:etismo e pureza sio

preocupag6es presentes na obra de Basdde, e refletem parte do diflogo que

tele com as dubs tradig6es referidas. Mas ao tratar do terra das sobredv8ncias

religiosas acredito que o texto do tutor efetue um contraponto marcante com a

tradigio representada por Arthur Ramos, a parter da recontextualizagao de

referenciais como a "pureza naga". Bastide oferece assam a 'dsio de uma
parcela da popular:ao que este inserida na sociedade brasileira, mas ao mesmo

tempo participa do universe africano; que sendo caracterizada como de ex

escravos e de descendentes, ou como de "negros", possum um arcabougo

cultural complexo, com milos, metafisica, espirituahdade, harmonia e controle
social. As an61ises de Arthur Ramos e de Freyre, no miximo nos falam da
presets:a de grupos de negros de cultures superiores na Bahia, mas que mesmo

assam, representam a desordem social, ou a doenga mental atrav6s de seus

cultos, no caso da anilise de Ramos, e para Freyre, a culture subalterna que se

apresenta para a montagem de uma sociedade luso-topical no Brasil.tc

Velo em Basdde uma justaposigfio de an61ises e de objetos: a Bahia e a
busch da pureza naga e o sincretismo irremedifvel no sudeste, vista atrav6s das

macumbas nas quais os broncos e mulatos seriam maioria. Talvez a sintese sega

mats presente na 61tima parte de sua obra, na d6cada de 1970, quando muitos

dos modelos anteriormente utilizados em suas anflises servo revistos por
Bastide, a luz de muitas criticas, e em novos contextos intelectuais e politicos.

Mas antes disso, parece exists uma inde6lnigao que intercala os diflogos com as

dias tradig6es em sua obra. Com isso quero romper com a busch de uma

6 RAMOS, .Arthur. O ]Vegro .Blasi/afro, e/nogrclPa /"e/llgfosa e pf/cane/fse. 2" ed. fac-simila
a de 1940. Rccife: Fundagao Joaquim Nabuco/Ed. Massangana, 1988. e FREYRE. Gilberto
Sobrados e .AZuca/zzbos. Ho/ / e JZ 3" ed. Rio de Janeiro: Livraria Jose 0]ympio Editora, ] 961
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coer&ncia interns na obra de Bastide, ou com a busch de temps estiticos em
sells textos, que poderiam ser enconuados no comego ou ao final de sua 'dda

intelectual.t7 Mesmo o estabelecimento da preced8ncia de centos dialogos,

como os efetuados com Freyre, pede mats atengao. Di61ogos com autores

menos centrais talvez possum diner muito sobre a sua obra de contrastes.
Freyre e Bastide estavam preocupados, assam como Arthur Ramos e

ouuos componentes da chamada "escola Nina Rodrigues'', com a definigao da

identidade brasileira e com os pap6is socials dos negros fiesta sociedade. dada

um deles estabeleceu imagers e reflex6es diferenciadas, embora o debate

estivesse estabelecido atrav6s de tem6ticas comuns. Mas nio se pode esquecer

que Bastide 6 diferente do Freyre que apresentava em seu texto uma s6rie de

preconceitos quanto aos negros e falava em cheiro da raga negro ou de "negros

f6tidos".18 A tniscigenagao e o sincretismo de Freyre se dio numb anilise
conservadora da formagao da sociedade brasileira, olde os negros contribuem

para a adaptagao do bianco e para a formagao de um povo, mas sempre de

fonda subordinada e a-politico. Para o bem ou para o mal, a descrigao da
sociedade banana atrav6s da justaposigao entry participagio dos negros moma
sociedade mats abrangente e numb dimensio africans recriada n?io deixa de ter

signi6icados importantes, embora nem sempre percebidos: os negros e
africanos de Bastide t8m certo poder, sein de estabelecer uma sociedade dentro

de outta, sega o poder sobre os broncos que se curvam diante das maes-de-

santo negras. E o pr6prio texto de Bastide Ices deu legitimidade e poder para

continual, segundo as criticas de Guerreiro Ramos.t9 Outta diferenga: se em

i7 Ver LACAPRA, Dominick. J?e//z/nk//7g Jnfe//ec/tla/ Jns/o/y. New York: Cambridge Press,

8 FREYRE, Gilberto. Casa G/'annie & Se a/a. 27' cd. Rio de Janciro: Record, 1990, p. 108
c FREYRE, Gilberto. Sobrados e .AZaca/n6os, Ha/ 1 3" ed. Rio de Janeiro: Livraria Jose
Olympia Editola, 1961, pp. 103, 106, 340
9 GUERREIRO RAMOS, Alberto. /n/rodaf o C/ff/ca Socio/ogia .Brash/ezra. Rio de

Janeiro: Ed. UFRJ, 1995 [1'. ed. 1957], p. 106.
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Freyre o negro 6 colonizador,zo em Roger Bastide surge a imagem dos negros

que se adaptam a civilizagao do blanco em algum grau, auav6s da aculturagao.

E embora hajj a uansfer6ncia de tragos aflicanos para a dvihzagao luso-
brasileira, a aculturagao dos negros nio 6 total.21

Neste sentido, velo mats diferengas do que aproximag6es entry Freyre e

Bastide. O di61ogo estabelecido entre ambos indict certas incolporag6es de

Freyre por parte do intelectual frances, mas tamb6m indict contraposig6es

cortes. Os pap6is e imagers dos "negros" estio molto diferenciados em

algumas fasts das dubs obras. E embora Bastide tega elogtos i "democracia
racial"zz brasileira, ele nio deixa de perceber o preconceito racial em outros

momentos de sua obra ou de critical seriamente o ]usotropicalismo de Freyre.23

H{, portanto, clivagens nos dialogos com Freyre e no interior da pr6pria obra

de Bastide que devem ser considerados.

Roger Bastide e Arthur Ramos

Ao retomar o dialogo entre as obras de Freyre e Basdde indiquei a

presenga latente de Arthur Ramos. O debate da obra de Bastide com a
intelectualidade brasileira con6lgura-se num cenhio em que tradig6es
diferenciadas se confrontavam. Maiiza Corr&a indict a oposigao ence grupos

intelectuais do nordeste, na d6cada de 1940, representados em Pernambuco

pelo gmpo de Gilberto Freyre, e de outdo lado, na Bahia, pda chamada escola

zo BASTOS, Exide Rugai. Gi/barf o Freyre e a Fo/'nzafao da Socfedade .B/'asi/ezra. S5o Paulo:
Tele de Doutorado -- Ci6ncias Sociais/PUCSP, 1986, p. 201

Bastide, Roger. .4s Religi3es iifricanas rlo Brasil: contribttigao a uma sociologia das
/lferpene/rafael de cfv{/ka£8es. Ho/. /I Trad. por Maria Eloisa Capellato e

Olivia

Krahenbuhl. S5o Paulo: Livraria Pioneira Editora/ EDUSP, 1971. [1'. ed. fiancesa 1960],

PP.99-101
if Para informag6es sabre a genese do terms ver GUIMAR.4ES, Antonio S. C/ashes, J?ages e
Z)e/7zocracia. S3o Paulo: FUSP/Editora 34, 2002
23 PE[XOTO, Femanda Ax€as. Di6togos Brasileiros: lima andlise da abu de Roger" Bastide.
Sgo Paulo: Editora da Universidade de S. Paulo, 2000, p. 155.
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Nina Rodrigues, grupo de intelectuais comandado por Arthur Ramos.24 O
conjunto de intelectuais representado por Freyre elabora a id6ia de um pals

sincr6dco e mestigo, e o gmpo da Bahia, representado por Arthur Ramos

enfatiza a presenga da Africa no Brasil.
A reflexio feita por Bastide atrav6s dos diflogos e apropriag6es destes

dois grupos dove-se, em parte, a certas esuat6gtas polidcas no universo
Intelectual brasileiro. Bastide era professor e pesquisador da USP, local a parlor

de olde estabelece sells dialogos e polamicas com outros centros intelectuais,
como os de Pernambuco e da Bahia.

Coco se viu acima, Bastide incoi:pora tragos dos argumentos de Freyre a

sua obra, ao mestno tempo em que se afasta dele em alguns mementos. No
cano de Ramos, algo semelhante ocorre. Embora subs conclus6es se
diferenciem das de Ramos, como por exemplo, no casa das caracterizag6es do

transe, nio como psicopatologia, mas coco manifestagao cultural relevante,
Bastide tamb6m incolpora centos elementos presentes nas anflises dele, como a

valorizagao do culto de origem naga, em deuimento de outras formal,
consideradas mats deturpadas ou inferiores. Os intelectuais brasileiros,

portanto, estio bastante presentes no di61ogo ciendfico.

Ao citar a conUibuigao de Arthur Ramos, Bastide indict que ele

comes:ou a pubhcar artigos e ]ivros sobre as sobreviv6ncias africanas a parli de

1932, sendo seu m6rito major o m6todo:

'Arthur Ramos desprendeu-se de todo e qualquer
preconccito, quer de raga, quer de religiao. EnsiTlou aos
a6:icanistas brasileiros o valor da objetividade ciendfica
Tamb6m Uouxe sem d6vida uma inteipretagao, efetuada por
memo de teodas psicanaliticas; mas teve o grande cuidado de
separar radicalmente a desctigao dos datos da intel:pretagao
que Ices da, em seguida, a parte. Conseguau tamb6m despertar
em muitos jovens o interesse por essas pesquisas e, pelo

24 CORREA, Mariza. "0 mist6rio dos Orixgs e das Bonecas: raga e genero na antropologia
brasileira" in .Er/zogrci©ca, vol. IV(2), 2000.
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menos durante o periodo que vai de 1933 a 1940
aproximadamente, p8s em moda o estudo das sobreviv6ncias
afl:icanas na civilizagao brasileira; mostrou a necessidade de

nio separa-lo nem das descobertas feitas pelts etn6grafos,
tanto na Africa como em outras panes da America, nem das
teorias gerais da antropologia cultural norte-americana. Seus
discipulos, a dente dos quads colocamos Edison Carneiro,
foram levados a continual o trabalho, efetuando novas
pesquisas de campo, e a trazer mais dados que completam a
imagem da vida nos candomb16s".2S

Suas cdticas is an61ises de Ramos e de outros que prefetiam ver em

certas manifestag6es sinais pato16gicos ou psiquiatricos aparecem ao analism os

fen8menos do transe como ritual.26 Apesar de reconhecer certo pioneirismo do

antrop61ogo nos estudos afro-brasileiros, Bastide se diferencia ao pretender

demonstrar que o pensamento afdcano 6 um pensamento culto:

.Mas 6 preciso mostrar ainda que os cultos nio sio um
tecido de superstig6es que, pelo conUado, subentendem uma
cosmologta, uma psicologia e uma teodic6ia; elam, que o
pensamento aflicano 6 um pensamento culto;

Sua posigao intelectual era contra os preconceitos negativos que
desnaturavam as desctig6es etnograaicas, que impediriam a ''compreensao do

verdadeiro signi6icado das cerimClnias e dos gestos, apresentando-os antes

coma uma esp6cie de caricature e de degradaS:ao". O desconhecimento da
HHoso6ia a&icana serra causado pda atengio exagerada nos cultos p6blicos, e

tamb6m "porque o preconceito inconsciente da inferioridade mental do negro
desviou os pesquisadores do mundo mental e da epistemologia afro-
amerlcana".27

!5 BASTIDE, Roger. O Candy/7zb/d da .Ba/2ia 6Riro A/ag69. Trad. de Maria lsaura Pereira de
Queiroz. 2' ed. S:o Paulo: Ed. Nacional; Brasilia: INL 1978, pp. 8-9.
26 Idem, pp. 200-1
27 Idem, pp. 1 1-12.
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Ao pensar em termos de civilizagao e de metaflsica africanas28 Bastide se
afasta dos autores brasileiros. Mas se afasta mats de Ramos, a queen elogiara

anteriormente o m6todo e a aus8ncia de preconceitos. Arthur Ramos aclnava

necessfrio conhecer a psiqu8 coletiva dos brasileiros, o que tornava obdgat6rio

estudar as "formas atrazadas de subs religi6es". Para ele s6 o "trabalho lento da

verdadeira culture -- culture que destrQa a illusio magica da nossa dda
emocional -- conseguira a ascensio a etapas mats adiantadas, com a subsdtuigao

dos elementos pre-logtcos em elementos mats racionaes''.29 Assam como em

outros autores da 6poca, parece existir em Arthur Ramos a preocupagao em

refleti sabre o papel do negro na sodedade brasileira. O "negro brasileiro:

descrito por ele representava uma pmcela da populagao atrasada culturalmente,
mas nio racialmente:

;Estudando, neste ensaio, 'as representag6es coUectivas' das
classes atrazadas da populagao brasileira, no sector religioso,
nio endosso absolutamente,... os postulados de inferiotidade
do negro e da sua incapacidade de civilizagao. Essas

representag8es collecdvas existem em qualquer grupo social
atrazado em culture... Estes conceitos de 'primitivo ', de
'archaico ', sio puramente psychologicos e nada teem que ver
com a questao da inferioridade racial".3'

A udlizagao comum de referenciais coma Levy-Bfuhl para a ailflise da

mentalidade ou da psiqu8 primitiva, e da lei das participag6es tem seu luge em

Arthur Ramos, mas 6 profundamente reelaborada pelo texto de Bastide.al Ele

28 Idem, p. 63.
" RAMOS, Arthur. O Negro .Blasi/Biro, efnogrq/ia re/zgf osa e psicand/fse. 2'. ed. fac-similar
a de 1940. Recite: Fundagao Joaquim Nabuco/Ed. Massangana, 1988, pp. 296, 298
30 Idem, p. 23

[dem, pp. 44, 131, ]43, 204-5; BASTIDE, Roger. O Candon2b/d da .Ba/zia (Biro .]VagO.
Trad. de Maria lsaura Pereira de Queiroz. 2' ed. S5o Paulo: Ed. Nacional; Brasilia: INL,
1978, p. 273 c BASTIDE, Roger. .4s Re/ig/8es HHrfcanas no .Brash/.' conrrf6lrffdo a zf aza
socio/ogfa das i/2/erpenefrafdes de c vf/kafdes. Ho/. / e .[t . Trad. por Maria E]oisa
Capellato e Olivia Krahenbuhl. S5o Paulo: Livraria Pioneira Editora/ EDUSP, 197 1
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utiliza Levy-Brun, e a sua teoria da "participagao" definida a parter de deus

estudos sobre o "pensamento primitivo". A parte do caso das religi6es afro
brasileif as Bastide estudaria um caso privilegiado delta teotia da pardcipagao,

pols se tratava de "'negros ocidentalizados que, todavia, conservavam com
grande pureza suns crengas rehgiosas afdcanas'...,[onde] A 16gtca da
participagao, em subs mentahdades, avultava como paco de fundo 'de
pensamentos e de praticas ocidentais que a fazem ressaltar com muito muni:

61nfase do que quando permeia todo o conjunto da vida"'.s2

.Nguns autores referem-se ao status de Arthur Ramos na vida intelectual
brasileira. Mariza Corr8a indict a centralidade de Arthur Ramos no cenfrio

intelectual brasileiro e os logos de poder nos quaid esteve envolvido.aS Marcos

Chor Mano, tamb6m se revere aos circulos de influ6ncia e a trajet6ria deste

tutor brasileiro.S4 Este tipo de infortnagao nos aponta para um cenfrio maior

no qual Bastide teve de atuar, e para o local da poKtica nestas relag6es

intelectuais, entre ele, Freyre e Ramos. Nests sentido nio se pode deixar de

pensar no logo de cdna das relag6es acad6micas e na escolha por tomas e

objetos de estudo e polo tom dado aos debates estabelecidos na 6poca.

Bastide elabora imagens novas sabre o negro no Brasil atrav6s do estudo

das religi6es afro-brasileiras. Estes imagens mostram pessoas imersas na
religiosidade, na cultura, na resist6ncia de subs uadig6es apesa ' da escravidio e

de tudo que o expropriava de suns origens. Mas o centro de sua anflise
positivadora 6 a religiao de origem naga, assim coma em Arthur Ramos e Nina

Ro&igues. Auav6s do mesmo referencial temftico Bastide re16 os materials

etnogra6tcos anteliormente recolhidos por estes autores, e a parte deles elabora

3z BASTIDE. Roger. "Contribuition a 1'6tudc de la participation" in Ca/2fers in/ernafionaazx
de Socio/ogle. n. 14, 1953, p. 30 apud QUEIROZ, Maria lsaura Pereira de. "lntrodug5o" in
Bastide, Roger. Roger .Basffde.. Soc;o/ogle. (Org. da coletinea: Maria 1. P. Queiroz). S.Paulo
Atica, 1983, p. 31
ss CORREA. Mariza. ''O mist6rio dos Orixfs e das Bonecas: raga e genera na antropologia
brasileira" in .Ernogrci@ca, vol. IV (2), 2000, PP. 237, 242-9
)a' tAAl10. Nlaxcos Chat. A Hist6ria do Projeto Uttesco: estudos raciais e ci6ncias sociais no
.Blasi/. Rio de Janeiro: Tess dc Doutojado - IUPERJ, 1997.
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imagens e anilises as quads positivam o negro brasileiro e a sua cultura,
relegados anteriormente aos dominios da psiquiatria ou das an6]ises que

consideravam sua culture primidva demais para a nagio brasileira em formagio.

Bastide, de certs forma, este no interior de uma uadiq:ao de valorizagio
da heranga cultural africana. A perth dos Congressos Afro-Brasileiros, dos

texton de Arthur Ramos, Gilberto Freyre e de outros autores, fazia-se o elogio

da heranga cultural de origem afhcana e do mestigo. Embora o "elogio" posse

ester inscrito num contexto de dominaq:ao e de domesticagao da popular:io

negra3S ou, no mitlimo posse ser bastante duvidoso por Uazer em seu bobo uma

s6rie de outros preconceitos e de desvaloJ:izag6es, como foi visto no caso de
Ramos, a presenga de Bastide fiesta tradigao nos df algumas pistas sobre sous

modos de insergao no cenfrio intelectual brasileiro e sobre as negociag6es a

que esteve exposto.

Bastide apresenta um tipo de argumento no qual se incorporam
tend61ncias, colno a representada pda obra de Arthur Ramos, as quais tem seu

valor indicado, coco vimos acima, e que nio sio diretamente destruidas ou

descartadas, apesar das diferengas profundas na apreensao e na anihse de

alguns fen6menos. Mesmo centos preconceitos mais 'dsiveis, coma a
desqualiGicagao das formas culturais de origem africans por parte de Ramos,
nio sio pontualmente comentadas por Bastide. Aparentemente, seu texto se

encarrega de elaborar novas imagers, mas nio de nomear mais diretamente

seus opositores. Bastide acentua a id6ia do negro coco um componente
importante e vital do pals e negocia em seus textos ouuos ramos para as
anlilises sabre a populagao afro-brasileha no contraponto constante com
intelectuais coco Frevre e Ramos

As obras de Bastide conseguiram espago para a difusio da id6ia e das

imagers do candomb16 coma religiio, coco culture negro e afro-brasileira e

representam uma rupture na percepgao intelectual e social do terra. Mesmo ao
utihzal-se de elementos presented em autores coma Nina Rodriguez e Arthur

s5 Ver DANTAS, Beatriz G6is. Hov6 .]Vag6 e Papal .Bronco. Rio de Janeiro: Graa], 1988
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Ramos, como o da valorizaS:ao da tradigao naga, utiliza-os com outros bins. Sua

6nfase na cultura nio visa silenciar conflitos e desigualdades maid profundos.

Ele inverte imagens e an41ises sobre o candomb16 e os afro-descendentes,

auav6s de uma posidvagao at6 entio inexistente das suns prg'ticks religiosas.

Conclus6es

Pensar na articulagao entre os pensamentos e obras de Roger Bastide,
Arthur Ramos e Gilberto Freyre, e nas diferengas mais marcantes ence des

nos remote a conjuntos diferenciados de intelectuais, representantes de certas

abordagens que se tornam tradig6es no pensamento brasileiro.

Forum indicados centos afastamentos e relag6es entry Roger Bastide,

Gilberto Freyre e Arthur Ramos, os quais se revelam no interior dos texton de
Bastide, e nas rormas como ele debate com estes autores.

Procurou-se enfatizar que Bastide nio este vinculado profundamente a

nenhuma dessas tradig6es. Ao contririo, ele desenvolve uma obra que tomb

ramos pr6plios, embora dialogue com autores variados e os incolpore atrav6s

de algumas tem6ticas. Nests senddo, velo com cuidado certas aproximag6es

entry Bastide e Freyre, assam como a visio corrente em parcels da antropologia

brasileira que ao 6lm equalize Bastide e os autores vinculados a uadigao
afhcanista local, formada por intelectuais coma b£anuel Querino, Nina
Rodriguez, Arthur Ramos e Edison Car1leiro. Embora algumas diferengas

sejam apontadas, o argumento gerd da critics nos remote muito mats is
faiag6es e condnuidades ence estes intelectuais.

Roger Bastide deve ser apreendido em redes de relag6es mais amplas,

nas quads se incluem autores centrais e pedfericos do pensamento brasileiro, os

quais podem nos demeter a outras dimens3es, coma a poXtica e a sociedade

contemporanea. A pr6ptia con6lguragao de sua obra, os modos de debater com
variados setores da intelectualidade brasileira nos indicam uma an61ise aue deve

ser mats abrangente.
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Arthur Ramos surge aqui como outta refer6ncia importante,

representante de ouUO dialogo essencial de Bastide. Este diflogo tem suns
derivag6es em obra de outros autores cent:dais, ou de major impacto no
pensamento social brasileiro, e tamb6m na obra de autores considerados

peri&ricos, como Pierre Verges, IEdison Carneiro e Ruth Landes. Numb anilise

da obra de Roger Bastide que pretends it a16m dos diilogos aparentemente de

maior impacto, nio se pode excluir a .Adam diflogos considerados perifii:icon,

mas que tamb6m exercem fung6es no con)unto de sua obra e nos sells
posicionamentos politicos, acad8micos ou nio.

Acredito que um dos desa6tos que se desenhava naquele momento para a

sociologia brasileira era a an61ise da sociedade e a definigio dos pap6is dos seus

componentes, vistos auav6s de definig6es radais e 6tnicas. Bastide e estes
outros autores estio embrenhados nests po16mica que amos mats tarde derivaria

nos estudos sobre preconceito racial, com o proleto da Unesco, do qual o

pr6prio Bastide participaria.
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DA OU'rRAAMERICA: Gn.BERTO FREYRE E A
KNEW HllST01{Y" N'0RTE-AMERICANAI

Gustaf;o Hendqt£e 'Twtza

Algo que muitos estudiosos da obra freyriana -- como alguns cdticos
brasileir os dos anos 1930 e os mais recentes dos amos 1980 e 1990

compartillaaram entry si foi uma grande admiragao pda escrita de Freyre, bem

como pda variedade de fontes hist6ricas utihzadas por ele e pelo consider6vel

elenco de assuntos por ele abordados. Este artigo prop6e rclacionar etta
renovagio de m6todos de anilise social e de pesquisa hist6rica empreendida

por Freyre com sua experi6ncia como estudante universit6rio nos Estados
Unidos no inicio dos amos 1920, mats especi6icamente com o contato que teve
com uma movimentagao de intelectuais ligados a Universidade de Columbia,

em New Yolk, denorMnada "New Histoi7"

Durante o periodo em que realizou seu mestrado da Faculdade de
Ci6ndas Politicas da UMversidade de Columbia, em New York, Freyre teve

pr6ximo coiatato com um grande n6mero de professores de diversas areas. O
jovem pernambucano cursor desde disciphnas jwidicas at6 algumas hgadas a

Psicologia em Columbia, tendo 6icado mais impressionado e envolvido

intelectualmente com Franz Boas, antrop61ogo alemio culls uabalhos na area

da Antropologia Cultural Cram conhecidos nio s6 nos Estados Unidos, como

em outras panes do mundo. Credo ser interessante neste memento, no entanto,
colocar em destaque um movimento iniciado nos anos 1910 de histodadores e

demais cientistas sociais da Universidade de Columbia que propunham uma

reformulagio do trabalho do historiador, do qual inclusive o pr6prio Franz

Boas fez parte. Re6uo-me a "New Histoq" norte-americana que, na primeka

Este artigo foi aplesentado no 'lV Seminirio de Pcnsamento Social ', organizado polo Centro
dc Estudos Brasileiros do IFCH/UNICAMP, nos dias 16, 17 e 18 de junho de 2003

Doutorando em Hist6ria Social pda Universidade de S5o Paulo e Mestre em Hist6ria
Cultural pda Univcrsidade Estadual de Campinas.
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d6cada do s6culo XX, procurou contrapor se a hist6ria polidca e lutar por uma

abordagem hist6rica que buscasse compreender os processos hist6ticos, num

plano mais abrangente, dando relevo aos aspectos culturais, sociais e
econ8micos e subs influ6ncias testes processos.s

New History: alterando ramos

Freyre freq(ientou cursos e assistiu palestras de vgtios membros da
:'New Histoi:y". Nas pratelehas de madeira de sua biblioteca em Apipucos,
destacam-se dois livros importantes da produgao dos "new historians:

Tratam-se de TZe Nez« Hz)/aO /?d /#f .fa#a/ .f/wdzff(1925), de Marty Elmer

Baines e Ref / Dope/@me /r / /#f .raja/ .fae f f(1927), organizado por Edward

Cary Hal'es.4 O plimeiro 6 de um dos autores cenuais do movimento, na qual
ele faz uma retomada das premissas da "New History" que estavam sends

debaddas ha cerca de 10 antes. Ja o segundo 6 uma reuniio de texton nos quads

coda tutor tece um panorama de coda disdplina na 6poca: Sociologia:

Antropologia, Psicologia, Geogra6ia Cultural, Economia, Ci6ncia Politica e
Hist6ria. O capitulo sobre os estudos hist6ricos 6 de autoria de Harry Elmer

Barnes e retoma vfrios temps de seu TZe Nl?p .llh/ag a Z /Bf .£o£2a/.f/xZe.r.

Os dots exemplares pertencentes a Freyre, intensamente gtifados e

anotados por ele, nio sio as 6nicas amostras do interesse de Freyre pelos "new

historians". Em allgumas passagens de seu di6rio de juventude, Freyre refers-se

3 Peter Burke comentou de forma breve os contatos de Freyre com a "New History" norte-
amcricana durante sua passagem pda Universidade dc Columbia. (l;f BURKE, Peter.
'Gilberto Freyre e a nova /2fs/(irda " in Zenzpo Socfa/. S5o Paulo, out/1 997, pp. 8-9.
Na folha de rosto de seu livro, Harry Elmer Barnes dedicou seu livro "To the 'Columbia

School ' of historians of a decade ago who did so much to create the new history, and to
ndicate its fundamental dependence upon the social sciences." ["Para 'Columbia Schoo]' dos

historiadores da d6cada passada, que Hizeram tanto para criar a nova hist6ria e para indicar sua

fundamental dependencia em relagao is ci6ncias sociais"] BARNES, Haig Elmer. 7he .Ivey
/Iris/o/y and //ze Socfa/ Slzld/ei. New York: The Century Co., 1925. O livro traz kinda fotos
dos seguintes membros importantcs da "New History": James T. Shotwell, Frederick Jackson

Tuner, Granville Stanley Hall, Franz Boas, Franklin Henry Giddings, Gustav Schmoller,
Charles Beard c James Harvey Robinson
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a des, bem como moma confer6ncia proferida em 24 de mano de 1934 na
Faculdade de Dheito do Recite intitulada ''O estudo das ci6ncias sociais nas

universidades americanas:

:'Naturalmente, a importancia do estudo das primary sources
6 major nos curios e seminfrios de hist6ria. Ouvi Robinson --

credo que foi Robinson -- dizer uma vez que a hst6lia, ao
conUirio da crenga gerd, nio se repute: os historiadores, estes
sim, 6 que vivem se repetindo. Nenhum professor criou nos
sous discipulos major gosto de contato com as fontes do que
Robinson nem major horror ao conhecimento de oitiva. E
precisamente com este fim: edtar a repetigao de euros,

colhidos is vezes de segundo ou terceira mio. E claro que em
muitos casos o estudioso da hist6da nio tem outdo jeito sergio
repetir o antecessor. Mas dove ter sempre a preocupag:io de
autenticar as afimiag6es que repute e de que vai faber a base
de intel:pretag6es novak".5

A16m de James Harvey Robinson, Frei-re conheceu na Universidade de

Columbia James T. Shotwell. Apesm de nio ter enconuado pessoalmente,

tinha admiragao pda obra de Charles Beard, tutor de um clfssico da
historiogra6la econ8mica norte americana indmlado Efp#omzf J /ePr fa/?P af/b?
Co//i#&#a//. Em 1922, o jovem Freyre relata em seu di&io que, dentre as novas

mentes criativas que surgiam na America, destacava-se o gmpo da

Universidade de Columbia, todo um grupo de grandes renovadores dos
estudos antropo16gtcos, socio16gicos, hist6ricos".c

Preocupados em chamar a atengao dos historiadores da 6poca para a

necessidade de inter)retar, os "new historians" condenaram com veem6ncia o

que acreditavam ser o fetichismo politico de alguns historiadores. ales
classificavam coco uma tarefa est6ril o mere gelato de fates. Para des, a

5 FREYRE. Gilberto. "0 cstudo das ci6ncias socials nas universidades americanas'', in .Novak

Co/tHerencfas e/ll busch de /e//ores. Recite: UFPE, 1995, pp. 28-29
3 FREXRE, GI.\bella. Tempo }?torte e oz£!ros tentpos: trechos de ttm dial"io de adolesc8ncia e

pri/zzeira /7zocidade. Rio dc Janeiro: Jose 0lympio, 1975, p. 82.
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hist6ria politico vigente no comego do s6culo XX teve o m6rito de dar
moderns historiogra6ia m6todos eHicientes de pesquisa e, conseqiientemente,

uma ampla game de fontes primarias. No eiatanto, este mesmo entusiasmo com

as fontes e com os mats signi6icadvos epis6dios hist6ricos relacionados a

hist6ria de um pals teria causado uma paralisia do histodador diante de seu
objeto de estudo.

(. . .) coma professor Shotwell pertinentemente a6umou, as

historiadores politicos estavam tio intensamente preocupados
com o aperfeigoamento do m6todo de pesquisa que shes
escapou o senso de proporgao e de valores relatives, e
deixaram de discriminar a importancia dos eventos que
narravam. Ao inv6s de tentarem compreender e descrever em
sua totalidade o fluxo do progresso humano, des
apreenderam apenas o detalhe mais not6vel e assam

obscureceram e distorceram o cenfdo completo do
desenvolvimento humane''.7

De acordo com a "New Histoq", este fetichismo pelos documentos e

pda descrigao de datos caractei:isticos da laist6ria politica direcionou os objetos

de estudo do histoi:iador para o campo das instituig6es e acabou concedendo

uma desmedida importancia is agnes delas nas sociedades. Para os "new

historians'', fazia-se necessMio compreender como estes instituig6es politicos

surgtam e evitar o exercicio de explica-las a parte de suas grandes realizag6es.

Para des, as agnes humanas do cotidiano deveriam ser estudadas deddamente e

os fatores culturais levados em conte pelo histodador.

7 BARNES, Hana Elmer. Zbe .Ivey J7is/o/y and /he Socfa/ Sr&zdfei, p. 7: "r...,) as Pr(gesso/"
Shomei! itas very aptly said, the political llistorians we:'e so intensely concerned with
pe$ecfing fhe ntethodology of }"esearclt that they !ost tile sense ofproportion and relathe

atues and jailed to disco'imittafe m to the impot"tance of the events which t1ley narrated.
Instead of atfentpting to grasp and describe the whole ctlrren! of htunan pi'egress, alley

erely seized upon the ntos{ conspicuous chip on the sttl:face of the waters attd thus obscured
a/ld dk/o/"/ed //ze w/zo/€ .pic/l{/-e of/zzfnzan dove/op/zze/7/. " Para facilitar a comprecnsaa, traduzi
livremente as citag6es presences no compo do texts, deixando nas notas os trechos no idioma
original
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Novak abordagens

testa madeira, os "new Inistorians" buscavam ampliar o escopo de
interesses do histotiador, uma vez que a hist6ria politica nio seria capaz de

fornecer uma explicagio balanceada para um determinado processo hist6rico.
Barnes utiHzou o exemplo da Primeira Guerra Mundial, cato que num pruneuo

momento foi visto pda hist6ria politico coma tendo sido provocado

eminentemente por quest6es poHticas. Ele propos, ilo entanto, que as causes

fundamentais para a Primeira Guerra haviam sido principalmente psico16gicas e
culturais. A16m disso, estariam em logo fiesta guerra quest6es racims,

sentimentos de nacionalidade, compedg6es econ8micas e outros fatores.

Barnes alegou que a Revolugao Indusuial e as descobertas nas ci8ncias naturats
ocorridas no s6culo XVlll modi6icaram sensivelmente as bases do pensamento

humano e trouxeram para ele um novo leque de id6ias e interesses. Estas
modi6icag6es podem ser vistas, segundo ele, no desenvolvimento de um novo

grupo de ci6ncias que devem ser consideradas novas aliadas da hist6ria.

;Essas novas ci8ncias sio a ci8ncia da dda, ou biologic, a
ci8ncia do homed, ou antropologia, a ci6ncia da mente, ou
psicologia, a ci6ncia das relag6es industxiais, ou economla, a
ci6ncia da relax?io do homem com seu ambiente, ou
antropogeogmaa, a ci8ncia do console da comunidade, ou
ci6ncias politicas, e a ci6ncia das relax:6es sociais, ou sociologia
Coda uma dessas ci8ncias represents um novo conlunto de

interesses que se desenvolveram como resultado de uma
necessidade dtal por esse tito de informagao e an61ise. Seu
espidto e subs tend6ncias reagkam sobre a hst6da para dar-the
um conteido mats ample, completo e humano".8

i \b\d., p. 15: "These new sciences al'e the science oflife or biology. tlw science of man or
antttropology, the science of ntind or psychology, the science of indy.strip! rotations or
econontics, the science of the l"elation osman to his enxironntent or anthropogeograpty! uae
science ofgroup contra! or political science, and the science ofsocia! relations or sociology.
Each of these sciellces represelats a new set of interests and there has gro'wn up as the

reslttt

a vital needfor its type ofirifo: station and anal?sis. Their spirit and tendencies slave reacted
upon history to ghe it a b!'odder, sounder and moi"e }lttinatl col'ttenf
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Este entendimento mats ample pretendido por esta corrente de
historiadores possui um sentido mats profundo e uma critica mats grave a

hist6ria po[ftica. De acordo com James Haney Robinson, num ]ivro que se
tornou uma esp6cie de manifesto dos "new historians", este hist6ria tradicional

acreditava este abordando o passado td como ele foi.9 A parli dos preceitos

da "New History", a pergunta do historiador nio deveria ser "o que?", mas, de

fate, "coma?". Delta maneka, nio se trataria de falar do objeto, mas sim sobre

ele. A nogao de processo hist6tico ganga forge a parte delta preocupagao com

a tarefa de interpretaf. Prop6e-se que a 6Uoso6la da hist6da, que conduziria o

historiador a uma exp]icagao te]eo16gica de um deter:minado cato, da lugar a
uma compreensao da hist6ria que se dedique a intetpretaq:io dos processos.
Para este abordagem hist6rica mats complexa, ha que se langer mio de outras

ci8ncias, que devem ser vislumbradas como aliadas da discipline hist6rica. O

desenvolvimento de outras ci6ncias dove ser valorizado, uma vez que as
explicag6es que das podem fornecer para os processos hist6ricos podem

construir parte importante de uma intel)retagao mais ampla da hist6ria.

'A questao vital 6 se os historiadores acad6micos despertarao
para o cato de que a maioria deles deixou o pr6stito e se
reajustarao sua visio da hist6ria para absoner os novos
desenvolvimentos, ou se permitirio que estes sejam
ncoJ:porados pda psicologia, economia, sociologia, geografia,
judsprud8ncia e ci6ncias naturais, at6 que a hist6da se tome
uma i:edoma afastada do mundo ou da vida real e de subs

atividades vitais, e perega por atro(ia".lO

) ROB\NEON, James Huvey. The New History -- essays illustrating the l?modern historical
az///ook. New York: the Free Press Collier Macmillan, 1965, p. 62. A primeira edigao deste livro
6 de 1912. James Harvey Robinson foi professor de Hist6ria Modema curop6ia na Universidade
de Columbia entry 1895 e 1919. Foi tamb6m um dos fundadores da New School for Social
Science Research, em Nova York, da qual 6oio primeiro diretor. Cf. 7be Co/zinz6/a

€ncyc/opedza /fz one vo/zz/7ze, New York: Columbia UniversiV Press, 1935, pp. 1515- 1516
io BARNES, Harry Elmer. Zhe New HZsfory and //ze Socfa/ Szzfdles., p. 37. Grifo de Freyre
aes\e tlecklo\ " The vita! question is as to wllether tile acadentic historians IA,i!! awaken to the

fact that the mqoriD of trent slave d!"upped behind the procession and wi!! readjwt their
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A concepgao do oficio do historiador coco voltada ao presents 6 ouuo

argo importante proposto pda "New History". A16m da tcsc segundo a qual a
escrita hist6rica de coda 6poca relaciona-se aos interesses dominantes de seu

periodo, este preseilte fiesta corrente historiograHica a necessidade de estudm o

passado para a compreensao do presente. O emprego de termos como

:processo '' e ''desenvolvimento '' 6 apenas uma evid8ncia desta perspective

hist6rica. Ries cultivam a impressao de que a disciphna hist6rica nio teve o

desenvolvimento satis£at6tio, isto 6, a preocupagao deli com o
aperfbigoamento de sells m6todos de pesquisa em arquivos e a busch de Davos

documentos paralisaram seu campo de agro.

Dentro deste novo quadra, a hist6ria 6 convocada a alterar seus

principios e objetivos. Com as mudangas da sociedade -- que carregariam

consigo novos interesses -- e com os desenvolvimentos das ouuas ci6ncias, o

escopo de interesses da hist6ria deveria ser modi6lcado. A inteipretagao

hist6rica produzida em dialogo com as ci8ncias ahadas 6 colocada homo o

procedimento mats proficuo atrav6s do qual os trabahos hist6ricos poderiam

adquhir um papel mais ativo na vida intelectual.

'A ascensio da psicologia, antropologia e sociologia
introduziu novas linhas de abordagem ao estudo do homem e
de subs atividades em sociedade. e forneceu orientacio
adicional para a execugao desse projeto".ll

O conjunto de premissas que os "new historians" propuseram con6igura

um proleto que engloba vmi6veis que estio em logo na hist6ria a16m do imbito

vision ofhistot'y so as to absorb these new deveiopf2telats, or whether they will allow ghent to
be taken up by psycllology, econontics, sociology, geography. jtLrisprttdence and nattlrai
science, t nti! histoW beck:hes !ike a }"ecluse sllut ofTjront tile IA}Orld or feat life and vital
activities andperishesjrom atrophy.
li BARNES, Halt Elmer. "Recent developments in history" in HAYES, E. C. .Recent

Z)eve/opnzen/s !n Scala/ Sciences. Philadelphia and London: J. B. Lippincott, 1927, p. 387:
File rise ofpsycl'tology. anthropology and sociology have introduced new titles of approach

to tile study ofnlan and his acthities ilt socked, and have furnished added guidance in the
execution ofti'tis prdect.
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politico, quaid sejam, aspectos econ8micos, socials, culturais e geogra6icos. Na

tentative de expandir as fronteiras da hist6tia politica e epis6dica do s6culo
XIX, des optmam por uma expansao consider6vel dos interesses da disciplha

[aist6rica. ]])ara atingir tais metal, o recurso is outras ci&ncias send uma
necessidade. Nas palavras de Barnes, "Os grandes trabalhos hist6ricos do

futuro parecem destinados a ser produtos da cooperagio".t:

Cumpre observer que os prop6sitos da "New Histol:y" expostos at6
agora encontram eco na formagao intelectual de Gilberto Freyre. Desde os

primeiros textos de Freyre, pods ser visualizada a tentadva de compor uma
hist6ria que buscasse compreender, ao inv6s de tecer uma mena relagao de
datos. Na introdugao de sua dissertagao de mestrado, Freyre explica que
escolheu o terra, a vida social no Brasil eln meadow do s6culo XIX, motivado

pda curiosidade de conhecer como havia sido o tempo de seus avis,
especialmente entusiasmado pdas hist6rias contadas por sua av6, D. Francisco,

pda qual tinha grande afbigao. Tendo estudado o petiodo em questao, Freyre
aHuma nio t6-1o frito com a intengio de louvf-lo nem de critics-lo, mas
somente para satisfazer-se com o exercicio de extender a velha ordem sociaLt3

Pode-se ver que este tentativa de intetpretagao encontra-se mellor

executada em Cam-Gzu/zde d ' .fe#:aZa quando comparamos com o texto de
mesuado de Gilberto Frei-re. Enquanto em Sofia/ li## Fre)Te baseia-se sua

exposigao nas fontes hist6ricas disponiveis, em Chia-Gna/?de &" i'e#qaZa vemos

um ganho na capacidade de an61ise da documentagao que 6 considerfvel Se no

texto de esu6ia de Freyre no keio acad8mico notam-se argumentos alicergados

basicamente nas fontes hist6ricas, em sua obra-mestra vemos que a formal:ao

obtida por Freyre nos Estados Unidos e tamb6m na Europa conceded-the uma

major capacidade de inteJpretagao das fontes. Apesar da diferenga de

prop6sitos entle os textos -- um sendo uma curta dissertagao de mestrado e o

\b\d., p. '3%9\ "The great llistorica{ work of the future scent destined !o beconte
coops:'ache products
13 FREYRE, Gilberto. ''Social Life in Brazil in the middle of the nineteenth century" in Z%e
JDspanfc 4nzerlca/z J71sforfca/ Review. Vo1. 5, 1922, p. 597, (Reimpressao de 1964).
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outdo um ensaio de objetivos amplos, hf que se obsetvar coma ll amos que
separaram as dubs obras serviram para o amadurecimcnto das leituras te6ricas

estrangeiras na ments de Freyre.
O esforgo de Freyre em Lorna da tarefa de escrever uma hist6ria do

cotidiano coaduna-se com o prop6sito dos "new historians" de estudar o
coddiallo. James Han ey Robinson destacava a necessidade de estudar a cultwa

material e principalmente o que chamava de hist6ria da vida cotidiana.i4 Em
Coma e Poxgxe Jox e // o io iozlJftga, Freyre comenta a sua dsio acerca desta

movimentagao na universidade em que realizou seu mestrado.

:Forum estes estudos, na Universidade de Co16mbia, que me
levaram -- numb 6poca em que na grande universidade estava
kinda quente na presenga, entre deus mestres, de Charles A.
Beard, o nucor de Economic Ineeprctation of ae(Amcdcan)
Consdtudon. consewando-se entre sous catedraticos, um

mestre de Sociologia coco Giddings e um professor de
Economic coma Seligman -- a hteressar-me nio s6 pda
intel:pretagao econ8mica como pda hterpretagao socio16gica

do passado humano; e nio s6, em pesquisa hist6ticas em togo
da chamada 'economic data ', como pdas 'histories of every day

life ' que constituiam parte considerivel da hist6da social".IS

E evidente que este 6nfase na hist6ria do cotidiano proposta pelos norte-
americanos marcou fortemente a abordagem hist6rica de Freyre. Os elementos

e os enredos que Freyre elenca para format sua intel:pretagao da formagao da
sociedade brasileira revels uma divida grande em relagao a asta hist6ria

proposta nos anos 1910 nos Estados Unidos. deja na utilizagao da hist6da oral

para compreender como era a vida de seus av6s no decXnio do patriarcalismo,

deja na utibagao dos depoimentos dos cronistas e viajantes estrangeuos para
constmir os usos e costumes de indigenas e negros, a hist6ria do cotidiano

4 ROB]TqSOlq, lanes liar\rey. 'Fhe New }lisfoty -- esse)}s itiztstrating !he tllodern l2istorica}
Olaf/oo#., P. 139.
5 FREYRE, Gilberto. Condo eporgzle soil e nda soil soc£6/oga., Brasilia: EDUNB, 1968, p. IOI.
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aparece como o centro das ateng6es de Freyre. Em estudo sobre o pensamento

hispanics na obra de Frei-re, glide Rugai Bastos aponta que a hist6ria do
coddiano pensada pelo soci61ogo tamb6m foi marcada pda leitura das obras de

Unamuno, GaMvet e Pio Baroda, culos hvros sio marcados pele interesse pda
vida do homem comum.i6

Hf que se obsewar tamb6m que a abordagem hist6rica ernpreendida por

Freyre 6 marcada pda interdisciplinaridade, aspecto central para os "new

historians". Gilberto Freyre nio s6 procurou dar relevincia aos fatores
culturais nos seus estudos em torno da formagao da sociedade brasileira, como

tamb6m atentou para os estudos econ6micos, geogrificos -- e at6 bio16gicos --
na formulagao de sua interpretagao do Brasil. Para ele, ClfzTa-Gxuxd? d' .fexqaZa

syria uma "tentativa de an61ise ao mesmo tempo hist6dca e antropo16gica;

socio16gica e psico16gica".n

Freyre tinha algumas resewas em relagio ao que acreditava ser um

exagero de objetivos ptetendidos pda "New History". Ele acreditava que este
nova concepgio, baseada nesta interdepend6ncia da hist6ria em relagao is

outras ci6ncias, guardava um pedgo. "Haha o perigo de um generalismo que,

em vez de cortigir os excessos de especiahsmo, conduzisse o estudo do
passado humano ao excesso oposto. Mas haha tamb6m um possivel meio-
termo entre this excessos".18 E o soci61ogo ent:io em seguida faz uma lists dos
livros que souberam praticar este meio-termo.

Para chegar nests memo-termo em suas reflex6es, Freyre lanka mio de

uma premissa dos "new historians", qual sega, dar relevo aos fatores mats
significalivos na intel:pretagao hist6dca. Este id6ia 6 colocada por des como

sends o inverso daquilo que a historiogra&a poHtica pradcava. No porto de
vista deles, a historiogra6ia tradicional, prendendo-se a exposigao de epis6dios

6 BASTOS, Exide Rugai. O pensa/7ze/?/o soc/o/dgico /?o .Blasi/.- consenso oil crflica
Campinas: tele de livre-doc6ncia apresentada ao Depto de Sociologia do IFCH-Unicamp,
1997, P. 8

7 FREYRE, Gilberto. Co/zzo e ,pofqtle Jazz e /zda soil socio/ogo., p. 1 39.
8 Ibid., 102
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consagrados, nio conseguia compreender os fatores dominantes de um
determinado periods hist6rico, uma vcz quc das limitavam-sc idescrigao de
fates reconhecidos pda hist6ria oficial.

:0 novo typo de historiador nio renta substituir nenhum
fbndamento mfgico de unidade, organizagao ou exclusio peso
antigo fetiche po[itico, mas ]imita sous esforgos a construir um
retrato tio inteligivel e completo do passado quanto suns
fontes de infomiagao permitem e a enfatizar as caracterisdcas
dominantes de cada 6poca".t9

Enfatizar as caracteristicas dominantes de uma determinada 6poca

deveria ser a fungao principal da interpretaq:ao hist6rica. De forma semelhante,

Freyre -- apesar de compor uma compreensao ampla da formagao da sociedade

brasileira -- selecionou lagos que considerou serum os formadores
influentes neste processo.

Passado e Presents

Os elementos dominantes destacados por Freyre que comp6em a triads

da formagao da sociedade brasileira seriam o patriarcado, a inteipenetragao de

etnias e cultures e o tr6pico e, a partir destes u6s fatores, Freyre desenvolveria
outras tests centrais em sua intel:pretax:ao da formagao hist6rica brasileira.20 No

preHcio a primeira edigao de Ca.fa-Gnu/zde @ J'e//jazz, o tutor fain das pretens6es

que tinha em mente ao escrever a obra.

"Nio devo estender este preacio, que tanto se vai afastando
do prop6sito de simplesmente dar uma id6ia gerd do plano e

19 BARNES, Harry Elmer. Zhe JVew J71sroi7 and fhe Socio/ Stud/ei., p. 17. Grifo de Freyre
nests txedho\ "The historiala af the new type does not tW to sttbstitKte any magic basis of

city, otgatti:anion or exclusion $or the older political fetish, but cot!$ttes his eJFol"ts to
constrtLcting as infeliigible and complete a picture of the until"e past as his sources of
iriforlnatiott witt a!!ow and to emphasizing the dontinantjeatui'es ofevery epoch.
20 FREYRE, Gilberto. C0/7zo eporgzze soz{ e ndo soil sock(5/ogo., p. 145
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do m6todo do ensaio que se segue, das condig6es em que foi
esctito. Ensaio de Sociologia gen6tica e de Hist6ria social,
pretendendo 6ixar e is vezes interpreter alguns dos aspectos
mais signiacativos da formagao da familia brasileira".2t

Os aspectos mais preponderantes sio aqueles, no modo de ver de
Freyre, que mais deixaram lagos na sociedade brasileira. Sendo assam, o

presente guarda {ntima relagio com o passado. Ao estudar a vida social
brasileira no s6culo XIX durante o mestrado, Freyre la con6idenciara sua

motivagao pessoal, de conhecer o passado a fim de conhecer mellor a si
pr6prio. Ocorre que em Gaia-Gnn//de @ J'e//gu/b, a vinculagao entre presents e

passado marco todo o texto. Nio 6 a toa que Freyre declare no if citado

preHcio que "A hist6ria social da casa-grande 6 a hist6ria intima de quase todo
brasileiro".22 A nogao de hist6ria segundo a qual ''somos o que fomos" esb

presents na intel:pretagao do Brasil formulada pelo soci61ogo. Neste sentido, o

passado nio serra descoberto atrav6s somente da pesquisa em arquivos, ''E um
passado que se estrada tocando em nerves; um passado que emenda com a vida
de coda um; uma aventura de sensibiLdade''.23

Na concepgio dos "new historians", o estudo do passado s6 adquiria

sentido quando ele pudesse iluminar nossa compreensao acerca da
conformagao das instit:uig6es tal qual as conhecemos no presence. Enquanto a

hist6ria poHtica pretendia a6umar-se como ci6ncia esquivando-se do exercicio

de intelpretagao, a "New History" norte americana ansia\ a compreender o

passado e suns relag6es com a "realidade '' atual.

'A intel:pretagao da hist6ria 6, resumidamente, uma tentative
de complementar a busch sem objetivos de Ranke por aquilo
que ocorreu no passado com um esforgo preliminar, ainda

FREYRE, Gilberto. "Prefacio '' in Cdna-Gra/lde & Senza/a. Rio de Janeiro: Mata &
Schmidt, 1933, p. xxxix.
2z Ibid., p. xxx.
3 Ibid., p. xxxi
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que aagile humilde, de exphcar como a ordem atual
estabeleceu-sc''.24

Note-se que a id6ia de heranga hist6rica, presents em Freyre, tamb6m 6

cultivada pelos norte-ameficanos. Em pref3cio ao livro-manifesto da "New
HistoJ:y", Harvey \Wish comcnta a concept:ao de tempo professada pele mesUe

da escola historiogra6ica norte-americana.

:Nio memos importante para a difusio da New Histoq forum
as obras extremamente populates de Robinson, especialmente
An Inuoduction to the History of 'Xrestern Europe(1902),
que iniciava com uma a6umagao expllcita do typo de sua
interpretag:io hist6rica. Ele propos discorrer sobre a conduta
habitual do homem e os desenvolvimentos de natureza

relativamente permanente. Assim, ele mostrada a
continuidade gerd da hist6ria e como todas as grandes
mudangas surgiam lentamente, com um minimo de
abruptude".25

Este concepgao em torno da morosidade das mudangas hist6ricas este

presents tamb6m na obra de Freyre dos amos 1930, o que levou alguns mats

tardy is comparag6es com a id6ia de tonga duran:ao dos processos hist6ricos

consagrada por Fernand Braudel.

24 BARNES, Harry Elmer. 7'7ze .New J7 /o/7 and /he Socfa/ Slz/d/es., p. 31: "7'%e
interpretation of history is. itt short. the attentpt to supple:ltenf Range's aimless seat"ch $or
what occurred in the past by at east a feeble ai'td I'tttntble pl'elintinaW (!gbrt to explain how
the presellt ol"der can\e about.

25 WISH, Harvey. "James Harvey Robinson and the New History" in The Blew /nero/y -
essays i!!ttstrating the modern historica! otLtlook., p. }l\ "No !ess intportant in diljfksing the
New Histot'y wel"e Robinson's exel'elnely popular cottage text-books, particttiarly An
introduction to tile HistoW of Waste:'n Europe(1902), wlticil began with al't explicit statente:at
ofhis brand ofhistol'ical interpretation. ]le proposed to dweii upon man's habitual conduct
and those deveiopntents o$a reiathely perntanent nature. Thtfs he wottid show the genera!
colltinttity of histot'y and blow ai! gt'eat changes canto slowly with a }ltittimtt:l} of abl"upi
n IflVI a'o
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Conclus6es

Como se pode observar, ha grande proximidade entry as propostas

te6rico-metodo16gicas da "New History" iaorte-americana iniciada nos anon
1910 e as da "Nouvelle Histoire" francesa. Ambas conuapunllam-se a hist6ria

poHtica tradicional e sua respectiva predileq:ao pelos relatos de grandes datos,

pregavam uma abordagem compreensiva da hist6ria que levasse em
consideragao os fatores sociais e culturais em logo, defendiam a utilizagao de

novas fontes hist6ricas, ansiavam pda amphagao dos objetos de estudo e

trabalhavam com a nogao de processo hist6rico.
Estando em contato maid pr6ximo com a historiografia norte-americana,

foi no contato com ela que Freyre moldou seus m6todos de pesquisa hist6rica e
anfbse social. Uma leitura atenta da s6rie de artigos de Freyre intitulada "Da

outta America" e pubhcada no Di6rio de Pernambuco durante este periodo em

que o pernambucano esteve nos Estados Unidos servida para demonstrar ainda

maid a dimensio que asta experi6ncia em terras norte-americanas exerceu sobre

a formagao intelectual do soci61ogo. A partir deli, Freyre concenUou-se na
tarefa de realizar uma hist6ria do cotidiano, assumiu a inter(]isciplinaridade

como um meio necessfrio para a ample inteJ=pretagio do pals que desejava

realizar e, dentro da mesma ambigio, optou por analisar os aspectos da

formagao da sociedade brasileira que Ihe pareceram mats marcantes.
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FLORESTAN FERNANDES E A QUESTAO DO
PANEL DO INTELECTUALi

Tatiatta GomesbA.odin?

A problemftica do intelectual, em especial do soci61ogo, no Brasil,

permeou fortemente os uabalhos de Florestan Fernandes ence meadow da
d6cada de 50 at6 1968. Ela pods ser identi6icada, ao mesmo tempo, como
justi6icativa aos trabalhos realizados e como defesa da intenengao do soci61ogo

no processo social. Desse modo, esse uabalho3 procure analisar coco se

estabelece a relagfio ence as concepg6es de .P@e/ h/?Zedixa,r e deie#z,a liar///o

//ada//a/' em tr8s momentos da produgio acad8mica de Florestan Fernandes:

meados da d6cada de 50, tendo como eixo as quest6es ]evantadas no ]ivro
A4 & f#f .foil zr a Brwiz/(1960); amal da d6cada de 50 e in£cio dos ands 60, da

mesma forma com o li\-ro .4 Ja&aZWa N ma Efu df RrpaZ#f a Jaffa/(1963); e,
coco 61timo moments, 6lnal da d6cada de 60. com o livro .faz#dade de CZzne.r e

i'z&'&;f# aZPzhe///a(1968).4 A16m disco, a hndamentagao te6lica tem come

efettnc os Uflas Ensaios de Sodala@a Cern! e -apiicada $9Cab e ti nhmcntos

Em@fhfaf da E P fq a .faaa/lira(1959) uma \ez que a interpretagao parte da

laip6tese de que a oriental:io metodo16gica de Florestan Fernandes, nos u6s

periodos considerados, expressa a forma como compreende o projeto nacional

de desenvolvimento e o papel da sociologia.

No 1ivro ]W#da#par .fazhh //a .Bi'zzd7 -- composto de textos escdtos entry

1943 e 1959, contendo caractelisdcas dos dois primeiros mementos

I Texto apresentado no IV Seminfrio de Pensamento Social, promovido polo Centro de
Estudos Brasileiros da Unicamp e realizado nos dias 16, 17 e 18 de junho de 2003.

Doutoranda em Sociologia (UNICAMP), bolsista FAPESP.
3 Trata-se dos ]esultados obtidos na pesquisa de Mestrado, correspondendo, assam, a uma
vers5o sumarizada da Dissertagao de Mestrado
4 Vale ressaltar que outros textos tamb6m forum incorporados na medida em que permitiam a
ampliagao da discuss5o nos periodos considerados, como se pods notar atrav6s de algumas
refer6ncias ao lingo do texts.
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considerados na pesquisa -- Florestan Fernandes apresenta coma objeto as

transformag6es decorrentes de certo tipo mwz&/?fa iaea/ no Brasil inidada com a
crime da Ordem Social Traditional e culminada com a aboligao da escravatura: o

estabelecimento da sociedade de classes no Brasil. A inteipretagao formulada

por Florestan Fernandes sobre a temftica nos da uma piste da opgao
metodo16gica de Florestan Fernandes la que tem como pressuposto uma

especifica concepgao de mudanga social fortemente fundamentado em sua
dimensio cultural. A mudanS:a social assam entendida uaz consigo a
compreensio do processo enquallto mudanga estrutural decorrente de uma

alteraq:ao na esfera de valores que orientaria, por sua vez, novos padr6es de

comportamento. Essen corresponderiam aos padr6es de comportamento
caracteristicos da Civilizagao Ocidental que, segundo Florestan Fernandes

seriam orientados por de crit6rios racionais de organizagao social que
permiliiam o desenvolvimento da sociedade brasileira naquela direq:ao.

:Em sentido cato, pods definir-se, sociologicamente,
desenvolvimento social como 'multiplicagao das fomias de
interagao numb determinada sociedade, acompanhando o
desenvolvimento cultural '. Trata-se de um concerto inclusivo,

que compreende todos os fen6menos de mudanga que
ocorrem atrav6s da diferenciagao estrutural e reintegragao
funcional de sistemas socials globals concretos, considerados
em condig6es particular:es de tempo e de espago. Por isso, ele
abrange os aspectos dina.milos das alterag6es da estrutnra, da
organizagao e dos mecanismos de controle de dado sistema
social em certo lapso de tempo".S

Conforme esse argumentagao, a aboligao da escravatura sei:ia o
memento inicial do que Florestan Fernandes de6lne como Mudanga Cultural

Espont6.nea: a ascensio e predominancia de um novo "esdlo de pensamento '',

no sentido mannheimiano, orientador de condutas racionais no plano social. O

que se percebe nessa interpretagao 6 a 6nfase na anflise da Modernizagao da

5 FERNANDES, 1979 a, p.316-317
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sociedade brasileira, ou sega, da passagem da ordem social tradicional para a
ordem social moderna, que expressa tr6s fortis presengas te6ricas cm sua
composigao. Em primeiro lugar, pode-se notar uma aproximagio com a
concepgio de Sistema Social de Parsons quanto a importancia dos padr6es de

comportamento para a manutengao ou alteragao da estrutura social que se
vincula diretamente a concept:ao de desenvolvimento trabalhada polo soci61ogo

paulista. A segundo presenga este hgada a pesquisa empidca atrav6s da qual

Florestan Fernandes procure analisar as forge sociais que operariam contra ou a

favor do desenvolvimento. Trata-se da utilizagio do instrumental mertoniano:

ou deja, a aplicagao dos conceitos de ]##f a m @;/a e .@#r#a Z4/f#/f para
interpretagao dos fen6menos de mudanga social. Finalmente, pode-se destacar
a influ8ncia de Mannheim obsew4vel desde os trabalhos da d6cada de 40. Ela

corresponde a identificagao do momento de crisp enquanto memento de
desardculagio no aparato moral da sociedade e na proposta de superagao dessa

desarticulagao atrav6s da ampliagao do processo de "racionalizaS:ao". Esse
iltimo pods ser entendido como a cdagao de uma esfera valorativa comum

baseada em valores racionais que desenvolveria nos individuos a capacidade de

organizer a sociedade. Esse syria o quadro do Planejamento Democritico
desenvolvido por Mannheim e absorvido por Florestan Fernandes no qual o

papel da ci8ncia 6 fundamental, tanto no que diz respeito a sua fomlulagao
quanto a sua manutengio.' Algumas passagens do amal da d6cada de 60 sao

bastante ilusUativas dessas in£lu6ndas e da continuidade de algumas das teses
formuladas anteriormente:

6 MANNHEIM, Karl. O h0/7ze/7z e a sociedade.' esrzfdos so6/'e a esfrzlfzz/'a soda/ /7?0derna. Rio
de Janeiro, Zahar, 1962; Z,f6erdade, porter e p/a/?f#cag o de 20c/"dfica. Sio Paulo, Editora
Mestre Jou, 1972; .Dfagn6srfco de /?oslo /enlpo. Rio de Janeiro, Zahar, 1973; "0 pensamento

conselvador". In: MARTINS, Jose de Souza (org) in/rodugdo cr#fca & soc/o/ogle rtlra/. S5o
Paulo, HUCITEC, 1981; Iaea/ogle e z//opfa. (4' edigao), Rio de Janeiro, Guanabara, 1986.
MERTON, Robert K. "Sabre as teorias de m6dio alcance". In: MERTON. Robert K. Tear/a e
fsfrzlfzfra. S5o Paulo, Ed. Mestre Jou, 1970. PARSONS, Talcott. Socfedadei; perspecrivas
evo/urivas e c0/7zpararivas. S5o Paulo, Pioneira, 1969; O sa/e/7za das socfedades /v?odernas.
S5o Paulo. Pioneira, 1974.

lrl@f#o, n ' 5/6/7 -- 2003-2004



216 'Fatiaila GomesMarfins

.tomando em costa todas essas gradag6es, propomo-nos
examinar polo menos os aspectos que permltem sugew como,
onde e por que o desenvolvimento social se tomou uma
condigao da vida, um fatter de continuidade e de
sobreviv6ncia de uma civilizagao e um valor social b6sico.

O nosso porto de vista gerd levi-nos a encarar as atitudes e
as motivag6es socials em tempos de subs dnculag6es com a
estrutura. o funcionamento e as tend6ncias de diferenciagao
do sistema social".7

Quando ao que nos hteressa aqua, 6 facil de compreende!
porque as tend6ncias ao planejamento sio deveras
importantes, para as relag6es entre "teoda '' e "aplicagao" na
ci8ncia. Embora dais tend6ncias dependam de mudangas
estruturais da sociedade, a medida que das emerged e se
organizam podem conuibuir para crier condig6es econ6micas
e s6cio-culturais altamente favorgveis ao aproveitamento
regular e ordenado das descobercas ciendgicas".0

Essas refer8ncias e os objedvos a das vinculadas, fundamentam a

escolha metodo16gica de Florestan Fernandes belo M6todo de InteJpretagao

Funcionalista. Para ele, esse m6todo permits identi6icar e aiaalisar as tend8ncias

e os obstfculos a. concretizagao da Ordem Social Capitalists. Dito de outta
forma, ele permits identi6icar e analisar os padr6es de comportamento que

garantem a alteragao o a manutengao da ordem dgente, se estio relacionados a

Ordem Social Tradicional ou a Ordem Social Capitalists. Por6m, a an61ise de
Florestan Fernandes, hesse sentido, tem como resultado o diagn6stico do

descompasso entre o desenvolvimento da esfera moral e o desenvolvimento

material da sociedade brasileira. Assam, apesar de todo o processo de

urbanizagao e industxializagio veri6icfvel no Brasil nos argos 50 com bastante

inteilsidade, o soci61ogo percebe que os valores de carater traditional ainda t6m

grande forma nos fen6menos socials, o que comp6e um grande obstfculo para

FERNANDES, 1979a, p.323
8 FERNANDES, 1960, P.153
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o desenvolvimento da sociedade brasileira sumo ao Planejamento Democritico.

Constatando esse diagn6stico la no final dos amos 50 c tends como supo:te as

orientag6es metodo16gicas formuladas na metade dessa d6cada Florestan

Fernandes comp6e gancho para a sistemadzagao do Papel da Sociologia. E a

Sociologia Aplicada que deve definir as estrat6gtas para a mudanga,

particularmente no que diz respeito ao assessoramento do sistema educacional
no sentido na formagao de uma "moralidade nacional". O papel da Educagao e

o da Sociologia na organizagao de uma nova sociedade sao, para Florestan
Fernandes no final da d6cada de 50, fbndamentais para o Planejamento

Democritico enquanto proJeto nacional. Vale lembrar que esse 6 o momento

da Campania de Defesa da Escola Publica do qual Florestan Fernandes
participa que, segundo soci61ogo corresponde a um momento de concretizagao

do papel do soci61ogo e da comunicagao dente com o p6blico em gerd 9

Esse 6 o panorama metodo16gico no qual se inserem as quest6es do

desenvolvimento e do papel da sociologia de meados da d6cada de 50 que se
desdobra no 6tnal dessa d6cada e inicio da seguinte. A parli deli 6 que
Florestan Fernandes chega ao diagn6stico da crise das transformag6es

decorrentes do processo de modernizagao brasileiro, bem como a fomlulagao

de um proJeto de desenvolvinento no qual a sociologia tem papel fundamental

Ocorre que, no final do amos 50, o proleto, de carta forma se adapts is
exig6ncias sociais que se colocam hesse memento. f a conjuntwa de revisit e

clitica do projeto nacional-desert\-olvjmentista de Juscelino Kubitschek e o
fortalecimento do discurso maodsta, que procurava dar conte das tens6es

sociais, que se expressam no livro .J .fofbZyfa .iV#ma Eru de Rrz'o&/y#o .fozh.r de

maneha peculiar.

Esse livro, como ]f foi dito, coke os autos das transformag6es da
sociedade brasileira ocorridas, em especial, na segundo metade da d6cada de 50,

e do movimento da sociologia no sentido de responder a essas transformag6es.

Para Florestan Fernandes isso signi6tcava intend, participar do processo de

9 FERNANDES, 1976
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mudanga. Se nos anos 50 esse pro)eto nio se realizara, no initio da d6cada de

60 restava a critics e o apelo ao Estado para a concretizagao desse projeto e a
sistematizagao dessa intervengao.

Como la foi indicado, a de6inigao do papel do soci61ogo e da sociologia e
as intetpretag8es de Florestan Fernandes sobre a realidade brasileira mostram-

se, Hesse memento, fortemente vinculadas is orientag6es metodo16gicas

anteriores. Desse modo, das kinda partem do pressuposto que a mudanS:a

social devei:ia se operas na dimensio cultural da sociedade como conte de

mudanS:a estrutural e que o papel da sociologia se inseriria hesse termos.
Por6m, em vista do sumo tomado pelo capitalismo no Brasil, que Florestan

Fernandes identi6ica nesse segundo periodo, a argumentaq:ao do soci61ogo p6e

a, frente do processo o desenvolvimento das esferas econ6mica e social como

condos:ao aquele desenvolvimento no senddo mats amplo.

'Se nio podemos lugar em bloco cont:ra sodas inconsist6ncias
psicosociais e s6cio-culurais, que impedem a mudanga social
ou reduzem sells efeitos construtivos, devemos REID memos
imciar uma teas:ao sistemitica e vigorosa conga as dubs
primeiras, de que depends a consohdagao da ordem social
democritica -- porque delis depends o aparecimento de
condig6es propicias a formagao da concepgao democrftica do
mundi, ipreparagio de personalidades democrfticas
principalmente nas classes medias e camadas populates e i
expressao sadie das opg6es que regulam, pda base, o destino
dos povos ocidentais modernos, com a civihzagao de que sio
portadores;

Assam, mesmo procurando enfatizar essay dons esferas e absorvendo,

cm certs medida, a temitica das classes socials e da revolugao social( coho
sugere o proprio dmlo do livfo) a compreensao do processo de mudanga, ou

de revolugao social, se df em termos culturais. Expressao disso 6 a acepgao do

papel do soci61ogo enquanto articulador de um "novo padrao de civiEzaq:io '

10 FERNANDES, 1976, p.225
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O cientista que este)a c6nscio do valor social da ci8ncia -- e
n:io s6 do seu valor 'intelectual ' e 16gico ' -- deve participar
advamente dessc processo, procurando contribuir
pessoalmente para que o progresso material e o progresso
mol:a], realizados no marco dessa civilizagao, apresentem a
mesma intensidade e tellham o mesmo desdno de aumentar a

grandeza da condigao humana".tt

Trata-se, hesse senddo, da Jlbngao de contribuir para a superagao dos
obsticulos ao desenvolvimento nacional auav6s da an61ise das "inconsist6ncias

psico-sociais e s6cio-culturais" que comp6em as esferas tomadas agora como

primordiais: a economic e a sociedade. Com relagao a primeira esfera, Florestata

procwa analisar, por exemplo, as de6ici6ncias da escola em promover o
desenvolvimento social e a participagao do Estado no processo de
democradzagao da cultwa

;0 intelectual teri de arcar com tarefas, misturar-se com a
plebe ignorante '' e elevar-se com ela a um novo padrao de

civihzagao. Democratizagao da culture significa reconstl:uir a
relagao do intelectual com o mundo, p6r fim a um estado de
coisas que fez do saber sistematizado um pdvi16gio sodas e
dar in£cio a uma era de prosctigao da ignorancia como conte
de dominagao do homem pelo homem".i2

A16m disso, a anfbse de Florestan Fernandes procure demonsUar como

a influ6ncia de valores Uadicionais no comportamento dos agentes econ8micos

e dos agentes politicos serif respons6vel por um estado de "estrangulamento

econ6mico" e por um esdlo Uadidonal de organizagao polftica.

'No funds, temos de lutar contra um inllluxo poderoso mas
invishel: os chculos econ6mica, socials pohdcamente
inHuentes das camadas dominantes selecionam as inovaS:6es de
acordo com deus interesses, vinculados a preservagao de
posig6es na estrutura do poder ou a peJ:petuagao de condig6es

FERNANDES, 1976, p.55, grifo do pr6prio autor.
FERNANDES, 1976, p.230, grifo meu.
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inusitadas de prospeddade, ruinosas pma a coletividade como
um todo a lingo terms. Assam, grupos bgados aos
remanescentes do andgo regime e is parentelas "de tradigao '' e
grupos saidos do recente endquecimento provocado pda
industdalizagao associam-se estreitamente, apesm de todas as
diferengas, com o tito de amortecer, solapar e at6 destruk
inovag6es que redundem na aniquilagao da teia de pJ:ivi16gios de
que des&utam".13

Em suma, para Florestan Fernandes, cumpriria ao soci61ogo diagnosticar

os obsticdos psico-sociais e s6cio-culturais nas esferas econ6mica e social.

N:io 6 a toa que no projeto E6p//omh e .fadeda& xa .Brud7 apa;ecem como Items

de investigagao "0 empres&io Industrial" e "Estado e Desenvolvimento" em
termos de subs limitag6es s6cio-culturais.

Contemplando o resultado dense lipo de pesquisa, o livro .faa#/&& de
CbfleJ e .fzr&&.re/z,oZpfwe//a de 1968, por sua vez, tamb6m traz consigo as

refer6ncias metodo16gicas dos hvros anteriores. Assim, da mesma forma, os
objetivos anaEticos e a definigao do papel do soci61ogo denotam a
compreensao do tutor acerca da realidade brasileira e o proJeto nacional que

este por traz dessa forma de entendimento.

Os textos que comp6em o ]ivro forum escritos posteriormente a

instauragao da ditadura n)ilitar, em 1964, portanto, refletem as implicag6es da
conjuntura hist6rico-sodal que dio o contorno dos tomas e da lnetodologia

que Florestan Fernandes procure utilizar par dm conte da sociedade brasileira
Nesse momento, os interesses do soci61ogo se voltam a intel:pretagao do

carfter do capitalismo brasileho, ou deja, dos fatores fundantes dos laq:os de
heteronomia. Vale ressaltar que este 6 um momento em que a temitica da

depend6ncia, e outros desdobramentos, 6 central em muitos setores culturais

que pensam um projeto para o pals, dentre des 6 importante destacar os
pesquisadores ligados a Cadeira de Sociologia Ida USP.14

FERNANDES, 1976, P.231
Pods-se sitar, por exemplo, Octavio land, Femando Henrique Cardoso, Luiz Pereira, Paul

Singer c Gabriel Cohn
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Para Florestan Fernandes, esse tipo de an61ise devs ter como loco a

interpretagao das classes socials cm duas dimcns6es: a compreensiva c
hist6rica. Dense modo, Florestan Fernandes utilize o instrumental weberiano

para a finalise, por exemplo: das agnes dos componentes das classes socials em
determinado sentido; das relag6es entre as sociedade aut6nomas e
heter6nomas; bem como das relag6es ence as classes "possuidoras" e "nio

possuidoras". Assam, chega a conclusio de que sio os "interesses

univocamente econ6micos" que definem o comportamento dos membros
dessas classes. Conclusio esse fundamental, para Florestan Fernandes na

medida em que fundamenta a argumentagao sobre o carfter ambivalente da

ordem social capitalists num pals subdesenvolvido, espresso no alcance e nas

limitag6es da agro plenamente nacional nos membros das classes sociais. A

justificativa a esse procedimento pode ser identi6icado no seguinte trecho:

Como se v6, o importante em tal esquema interpretative
vem a ser o significado dinimico atdbuido ao elemento
politico. Sem ignorar as conex6es econ6micas, seu
desenvolvimento e efeitos, ela relaciona a superagao de um

destiny social "negative" (por saas imphcag6es rcsidualmente
coloniais e nacionais) com disposig6es e agnes

fundamentalmente politicos, suscedveis de mudar estruturas
de poder nas relag6es entry sociedades globals".iS

Se, de um lido 6, para Florestan Fernandes, posshel apreender o senddo

de determinadas agnes sociais fundamentals para a compreensao da realidade

nacional, de outdo, a anilise hist6rica 6, para ele, aquela que abarca romo e.pangwe

esse tipo de agro 6 caracteristica de tal reahdade. grata-se, portanto, do estudo

da especi6icidade hist6rica da Ordem Sodal Capitalista nos parses perifidcos.
Nesse sentido, os processos de acumulagao capitalists, de mercantilizagao do

trabalho e de expansao das formas de produgao nio sio Uatados coma

distorg6es do casa tipico(coma soda o caso da interpretagao funcionalista),

15 FERNANDES, 1981, p.42, grifo do pr6prio actor.
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mas segundo a formulagao das condig6es que evidenciam uma 16gica pr6pria
de tats processos nos quadros do Capitalismo Dependente, coco se justi6ica no

$ to Fa darren os nmPi6cos da E)$iifagao Soda 6@€a.

:l)or seu canter mesmo, 6 clara que as generalbag8es(obddas
pda absuagao do essential na interpretagao do que 6 valiavel)
valem, empidcamente, para o sistema social que realize o tipo
extreme. Mas, como sio generalizag6es relativas a camcteres
essenciais de fen6menos vadiveis, retidos em tempos de

desenvolvimentos em processo, se aplicam aos demais sistemas
que possum tender para o padrao inerente ao dpo extremo,
encamado pelo sistema social investigado. Dado hndamento
de sua validade gerald dupla possibihdade de vetificagao
cstabelecidas indutivamente(pele alcance comprovado
empidcamcnte, das previs6es; ou pda aWaD pddca)".la

Como se pode iaotar, o objetivo iltimo desse tips de construgao

anaHtica este voltado para a critics a incapacidade das classes socials,

principalmente das classes dominantes brasileiras em desempenhar seu destino

hist6rico, ou deja, o estabelecimento do capitalismo aut6nomo no Brasil. E
sobre esse argumentagao que se assenta a intewengao que, para Florestan
Fernandes, o soci61ogo devs reahzar na sociedade brasileira no momento. A

cridca do actor incide, nesse sentido, sobre duas quest6es cenuais no Brasil em

meados d6cada de 60: a politico econ6mica e a democracia. Assam, de um lido,

mgumenta que o crescimento econ6mico, considerado isoladamente, terra

coma resultado a depend6ncia econ8mica(nao o conuhio, homo defendedam,

segundo ele, os economicistas) e que as barreiras democrfticas impostas peta
ditadura mlitar inviabihzariam a reversio dos molded da depend8ncia, dandy
um outdo sentido a id6ia de desenvolvimento:

"Na verdade, os mecanismos econ6micos nio se cordgem
nem se transformam automaticamente. Sio os homers que
promovem dais coi:reg6es e transformag6es. Pdvado de subs

10 FERNANDES, 1972a, p.134-135
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formas sociais e jur£dico-politicas, o capitalismo foi despojado
de qualquer impulso dinimico construtivo e revolucionfirio.
Ele deixou de orietatar aspirag6es bisicas comuns, e os que
encarnaram socialmeiate uma vontade hist6rica identificada

com seus valores limitaram-sc a de6inir esses valores no plano
econ6mico e segundo os interesses restxitos de uma clause:

Por ipso, pode-se diner que, ao de6nir como o papel do soci61ogo no
momento a dentlncia dos limited das classes socials, no caso as dominantes, em

realizar o seu destho hist6dco, Florestan Fernandes defende o projeto nacional que

esd por U4s de subs andises. Com nova con6gutagao, se coloca, maid uma \-ez, a

aposta nos fatores construdvos da "Revolug:io Bwguesa" coma coildig6es

necessidas para as transfomlaS:6es de cuneo democrfdco. A esse respeito, vale a

pena citar dois t:rechos expressivos dense projeto que comp6em dois discwsos aos

6onnandos da FFCL da USP, em 1965, e Da ESP da PUC/Rj, em 1964.

"Nossa d6bil 'revolugio bwguesa ' constitui, por enquanto, o
Qnico processo dinimico e hreversivel que able algumas
altemativas hist6licas. Nio s6 represents a mica saida que
encontramos para a modernizagao sociocdtural. Cont6m em
si novas dimens6es de organizes:ao da economia, do Estado e
da sociedade, que poderio engendrar a diferenciaS:io das
estruturas socials, a dihsio e o fortalecimento de t6cnicas

democrfticas de organizag:io do poder e da vida social, novas
bases da integragao da sociedade nacional etc. Sem que nos
dentifiquemos ideologicamente com esse revolts:ao e nos
tornemos seus adeptos ou apologistas, 6 ficil reconhecer que
ela possum um sentido hist6rico criador. A16m disso, a sua
concretizagao final pei:mitiria superagao do dilema social que
]os mant6m presos a uma heranga sociocultural indesejfvel.
Enquanto nio rompermos de6initivamente com as cadeias
invis£veis do passado, nio conquistaremos o minimo de
autoilomia, que 6 necessaria, para governarmos o nosso
'destino nacional" nos moldes da civilizagao moderns".18

7 FERNANDES, 1981, p.94
i8 FERNANDES, 1981, p.182-183, grifos meus.
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'Nio keio que o futuro imediato nos reserva. Tenho, por6m,
plena con6ianga em que nada podera deter a consolidagao
progressiva da ordem social democritica no Brasil. Aquie ali,
desviamo-nos um pouch do cwso nomial das coisas. Mas, a
longo tempo, seri imposshel impede que o povo se converts
em agente de sua pr6pda hist6da. A nossa hngao, nesse
processo, consists em alargar as bases do conhecimento do
ambiente pelo homed, dotando-o de melhores condig6es para
madpular meios e fins na esfera da reconstmgao social".o

Como se p6de perceber, nos tr6s mementos considerados, Florestan

Fernandes coloca uma id6ia de paper intelectual que procure justi6icar, de certa

forma, os trabahos intel:pretativos que realiza. As contribuig6es que pretende
rea[izar se ]igam, por sua vez a aspirag6es que ultrapassam o 6.mbito da

produgao ciendfica, demonstrando o que o soci61ogo defende enquanto
proleto nacional. Em meados da d6cada de 50, esse proleto tem como
pressuposto a consolidagao de uma Moderna Civihzagao Brasileira para o
estabelecimento de uma ordem modal de car6ter democritico. Em asta da nio

concredzagao desse proleto, Florestan Fernandes centralize seus cr6ditos na

esfera econ6mica e na esfera sodas coco panto de pardda para a mudanga

cultural que, no final da d6cada de 50, de6lne coma "revolugao social". Ja a
partir da segundo metade dos amos 60 a aposta se coloca na dimensio politico-
social atrav6s da qual se deve realizar de cato, a "revolugao burguesa" no Brasil.

Aquino que Florestan Fernandes defende coma papel intelectual nesses

momentos hist6rico-sociais este vinculado a this projetos de tal madeira que ao

soci61ogo Gabe sempre um dpo de compreensao da realidade que 6 pena chive

para a reahzagao do processo de mudanga. Nio 6 a toa que, apes seu

afastamento compuls6rio da academia, no amal da d6cada de 60, de seu suporte

intelectual, Florestan Fernandes deixa de acreditar nas possibibdades de

realizagio dense capel nessa esfera. E o marco de uma mudanga no

entendimellto da forma pda quaID intelectualpoderia realizar se politicamente.

19 FERNANDES, 1981, P.221
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A SOCIOLOGIA N'OS ANOS 50: FLORESTAN
FKKNAn'DES, UM OLHAR SOBRE A soCIOLOGiA
BRAStLEtRAi

Patricia OI,sen de SoxRa'z

Introdugao

Florestan Fernandes nos argos de 1950s realizou um balango sobre a

sociologia brasileira pi:ocurando salientar algumas quest6es que julgava
pertinentes, entre das: Quaid seriam os alvos centrais da explicagao socio16gical

Quaid os enclaves ao desert\-olvimento da sociologia coma ci8ncia? Quaid as

atitudes que os cientistas socials deveriam empreender para que as pesquisas

socio16gicas conuibuissem tanto para o conhecimento socio16gico do Brasil

quanto para o desenvolvimento te6dco da discipline?
Primeiramente, 6 preciso deixar claro que se train de uma visio da

sociologia de dentro deli, ou deja, um balango que nio se pretends isento,

muito pelo contririo, 6 uma iniciativa que visava a6utnar a nog:io do rigor
te6rico-metodo16gico como crit6rio exclusivo para a obtengao da verdade.

Nessa reflexio pretendemos abordar coma o autos equadonou essas

quest6es no decorrer dos argos de 1950, bem como analisar a concepgao de
sociologia intrhseca a sua obra Hesse petiodo. Para realizar esse tarefa de

madeira mais ilustrativa optamos por fazed um paralelo com a nogao de
sociologia expressa por Alberto Guerreiro Ramos -- opositor de Florestan no

que diz respeito a concepgao de ci6ncias socials; para quem a sociologia deveria

server aos prop6sitos de redengao e a autocompreensao nacionais.

Este artigo foi apresentado no 'lV Seminfrio de Pensamento Social ', organizado polo Centro
de Estudos Brasileiros do IFCH/UNICAMP, nos dias 16, 17 e 18 dejunho dc 2003.

Mestranda do programa de P6s-gladuagao em Sociologia da FCL/Ar -- UNESP
3 FERNANDES, Florestan. O padrao de trabalho cientifico dos soci61ogos brasileiros. In: .4
socio/ogia no .Blasi/. Petr6polis: Vozes, 1977. O presents texto foi publicado originalmente
na Reals/a brash/Bird de fs/tide Po/#fcos. Belo Horizonte: Universidade de Minas Gerais,
1958 (Estudos socials e politicos, n. 3)
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Sociologia e rigor te6rico-metodo16gico

A 6nfase conferida pda Universidade de Sio Paulo a teoi:ia e a rigidez

metodo16gica desenvolve-se, sobretudo, em vhtude da in£lu6ncia dos
professores franceses e noi:te-americanos, que uansplantaram para o Brasil

m6todos e t6cnicas de pesquisa que inaugurariam uma nova forma de conceber

a explicagao do social. Dessa forma a ci6ncia social desenvolvida na
Universidade de Sio Paulo romperia com o padrao de estudos at6 entio
vicente no Brasil -- pautado pelo ensaismo e centrado na intel:pretagao do
Brasil.4

Nesse quadra, a sociologia uspiana caracterizar-se-ia pelo vids da
pro6lssiona[izagao, ]igada a instituciona]izagao das ci6ncias sociais por meio da

carreira acad8mica, portanto, a sociologia syria compreendida como um oficio.

Florestan Fernandes vida a apresentm-se come algura s£ntese desse processo,

exemplo de uma carreira estrategtcamente construida por meio da 6nfase no

rigor te6dco-metodo16gico.

Nos anos de 1950 a preocupagao com o rigor, com a t6cnica, com a
teoria e com o m6todo, serra a obsessio de Florestan Fernandes e perpassatia

toda sua produgio socio16gica. Nesse pedodo o tutor estaria engajado no

objetivo de abuja a sociologia como ci6ncia, conferindo-the bases s61idas para

a compreensao objetiva da reahdade. E nesse periodo que o autos ka se dedicar

a produgio de um conhecimento que contribuisse para o refinamento da
indugao emphica

Fernandes via a constrngao de bases empiricas como o panto central do

processo de obsewagao nas ci6ncias socials, e como bator essencial a explicagao

4 Uma an61ise sobre os prim6rdios da Universidade de S5o Paulo Rode ser encontrada em:
ARRUDA, Maria Arminda do Nascimento. A sociologia no Brasil -- Florestan Fernandes e a
'escola paulista" de sociologia. In. MICELI, Sergio (org.) J7 r(5/ /a das C/gncias Soc/a/s no
.Braxf/. V. 2. S5o Paulo: Ed. Sumar6: FAPESP. 1995; e em VIANNA. Luiz Wemeck. A
institucionalizagao das ci6ncias socials e a reforma social: do pensamento social a agenda
americana de pesquisa. In. .4 repo/undo pasxfva. /6er&/7zo e anzericanis/7zo no .Blasi/.Rio de
Janeiro: Revan, 1997
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da reahdade. A construgao de bases empidca, feitas no momento da observagao

analitica,S deveria proccder de madeira a climinar os elementos circunstanciais

ou fortuitos, formulando assam, os elementos dpicos dos fen8menos sociais.
Tats elementos constituir-se-iam como categodas cientiRcas propriamente

ditas, que nio se confundem com a colegao de dados nio depurados pdas
t6cnicas de investigagao:

lsso signi6lca que a descdgao e a explicagio cientificas da
realidade repousam, fundamentalmente, em certas operag6es
elementares, atrav6s das quais as instincias empiricas, que
reproduzem os aspectos essenciais dos datos ou fen8menos
invesdgados, sio obtidas, selecionadas e coligidas em
:otalidades coerentes

Dessa forma a pesquisa empfica figuraria coma o meir, por exce16ncia,

de se estabelecer crit6rios objetivos para a observagao. Contudo, o autos nio

vetia a observagao analitica como o porto anal da pesquisa, era preciso it

adiante e langer mio dos procedimentos de intel:pretagao que visam a

explicagao do objeto da madeira mais abstrata possivel. Assim, o cientista

poderia generalizar os conhecimeiatos obtidos sabre o fen6meno estudado para

todos os fen6menos que apresentassem as mesmas regularidades.

Tends como refer8ncia esse concepgao de ci6ncia, Florestan, defrontou-

se com a uadigio da pesquisa social brasileira, afimaando hover uma separagao

entre a pesquisa emphica e a inte:rpretagao dos datos. Esse separagao ocorreria

5 Para Florestan Fernandes o processo de observagao nas ci6ncias sociais passaria por tr6s

etapas, constituindo-se coma uma forma de observagao denominada analftica: "...a) as
operag6es atrav6s das quais s5o acumulados os dados bruton, de cuba anflise dependera o
conhecimento objetivo dos fen6mcnos estudados; b) as operag6es que permitcm identificar e
selecionar, nessa massa de dados, os fatos que possuem alguma significagao determingvel na
produgao daqueles fen6menos. c) as operag6es mediante as quaid s5o determinadas, isoladas e

coligidas -- nesse grupo restrito de fatos - as instincias empiricas relcvantes para a
rcconstrugao e a explanagao dos fen6menos, nas condig6es em que forum considerados
FERNANDES, Florestan. J;nada/7ze/?fos e/np)laos da exp//cacao socio/(5gfca. S5o Paulo:
Editora nacional, 1959, p. 8
6 FERNANDES, Florestan. .F'undo/nenfos enlpfrfcos da exp/lcafdo socio/dgica. op. cit., p. 2
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mediante o cato da tradigao intelectual brasileira atentar-se somente a
interpretagao histotiogra6lca, negbgenciando a reconstrlgao das bases empiticas

que se dada no momento da obsewagio. O tutor viu esse dissociaS:ao como
uma anomaha:

A superagao dessa anomalia depende, naturalmente, do
progresso da pesquisa empitica sistem6tica nas ci6ncias
sociais. S6 nessa diregao 6 possivel conceber-se maior
entrozamento entre teolia e pesquisa e a constituigao de um
padrao de trabaho realmente unificado, capaz de coordenar,
organicamente, todas as tarefas do investigador em um
pro)eto completo de pesquisa. Enquanto isso nio ocorrer, a
elaboragao das instincias empkicas poderf ser mats ou menos
dissociada dos alvos Jlbndamentais do conhecimento

ciendfico, com real prejuizo para o desenvolvimento das
clCnctas socl&ls.i

Sobre esse ponto podemos a6umar que a atitude intelectual de
Fernandes consistiu na 8nfase ao desenvolvimento te6rico da sociologia.

Desenvolvimento esse que s6 poderia se dar a parter de bases empidcas
solidamente construidas, por memos dos instrumentos t6cnicos de depuragio da

realidade. Dessa madeira o ciendsta social poderia passat com seguranga da

observagio analidca a intel:pretax:ao, por meio da generalizagao, contribuindo
para o desenvolvimento te6rico da sociologia.

A preocupaq:ao de Florestan Fernandes com o desenvolvimento te6rico

da discipline bem como com a elaboraS:ao metodo16gica 1{ estava presents em
sua tese de livre-doc8ncia,8 na qual o autos veda a necessidade do
desenvolvimento de t6cnicas de trabalho para os diversos ramos da sodologia.

O tutor afirma esse necessidade, pols a sociologia teria passado por um amplo

Iden, ibidem. p. 22
g O azd/odo de ;n/e/p/"erafao Jane;lana/fifa na xocfo/og/a, apresentado como tess de livre.
docCncia a cadeira de sociologia I da Faculdade de Filosofia, Ci6ncias e Letras da
Universidade de S5o Paulo, e publicado posteriormente em: FERNANDES, Florestan
Fundantentos entpiricos da expiicagao sociot6gica. ap. dx..

7
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processo de rami6icag6es, contudo, ele nio haveria se dado concomitantemente
lo estabelecimcnto dos procedimentos t6cnicos cssenciais para a explorag:io

adequada das possibihdades da sociologia.
Esse processo teria se dado a medida que as tr6s correntes clfssicas da

sociologia, ao formularem subs "grandes sistetnatizag6es'', uveram que

secundarizar os problemas da indugao, da observaq:ao e da interpretagao. Para

Fernandes as "grandes sistematizag6es" possuiriam um amplo valor analitico,
mas seriam insu6icientes para a formulagao de "hip6teses pautadas em
contextos empiricos especificos". Portanto, o cielltista social deveria debmgar-
se no desenvojvimento de ''instmmentos de trabalho" indispensfveis aos

diversos ramos da sociologia, a 6lm de assegurar a disciplina is t6cnicas
essenciais ao seu desenvolvimento.

Em FIenD progresso, as investigag6es que se desenvolvem
em setores especiais precisam de Mien/me///o.r de /naZ'akzo, mats
que de solug6es globals mas transit6Eias. No compo da teotia
socio16gica la existem recursos para garantk aos especialistas
uma acomodagao aprecifvel aos datos a serem investigados e
aos dilemas intelectuais que des possam levantar.9

A preocupagao com rigor te6rico-metodo16gico nio esteve presents
somente nas obras que Florestan dedicou exclusivamente a elaboragao te6rica,

esse questio peJ:passaria todo o seu pensamento socio16gico nos de 1950.

Podemos perceber claramente esse 'd6s ao anahsarmos um texto no qual o
tutor aborda a democracia brasileira,to um temp eminentemente politico,

procurando debater com as posig6es vigentes em sua contemporaneidade que
a6irmavam a exist6ncia de uma "crisp da democracia" brasileira.

Florestan rechagou esse hip6tese argumentando que as di6iculdades

inerentes a democracia no Brasil nio conHtgurariam uma crise, pois sedam

9 Idem, lbidem, p. 190
o FERNANDES, Florestan. Exists uma "crime da democracia" no Brasil?. nevis/a 4nhe/7zbi

S5o Paulo: nov/1954.
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parte do processo de constituiS:ao da ordem democrftica em um pals de
heranq:a colonial. Contudo, o autos vai hzer esse anflise ressaltando a exist8ncia

de uma certs dose de subjedvidade em suas a6umag6es, pois das nio serial o

resultado de uma pesquisa rigorosa a medida que estatiam pautadas somente

em subs "impress6es" sobre o temp, articuladas em torso de uma anfhse
historiowi6ica.

Outras quest6es preponderantes que o actor levanta dizem respeito ao

financiamento da pesquisa nas ci6ncias sociais e is ''deformag6es dos alvos

centrais da explicagao socio16gica''.lz Florestan aborda tats quest6es admitindo

a exist8ncia de in£lu6ncias da opiniao social sobre a sociologia, contudo,

encaminha a discussio no sentido de salientar o prop6sito de que os cientistas

socials deveriam guiar-se de acordo com as normas e regras de objedvidade,

inerentes ao campo dend6tco. A influ6ncia de opini6es extraciendficas sobre o
campo ciend6lco das ci8ncias socials fm-se-ia sentir, sobretudo, em dois

aspectos: no 6manciamento da pesquisa; e no horizonte intelectual do cientista

social. Sobre o ptimeiro aspects, Florestan, irf ressaltar que a influ6ncia de

opini6es exteriores ao campo ciendBlco da sociologia se configuraria em virtude

do cato dos recursos para as pesquisas serem obtidos de meios externos a

ci6ncia. Dessa forma a concepgao da sociedade sobre a ci8ncia e sua udhdade:
configuratia a relagao que ela estabelece com o keio ciend6lco, delimitando a

obtengio de recursos para a pesquisa is suas expectativas acerca do papel da
clencla.

Essa anflise asta presence em: LAHUERTA, Milton. /n/e/ec/leak e //"ansif o; en/re a
po/rfica e a.prcOssdo. S5o Paulo: tele de doutorado, FFLCH -- USP, 1 999

2 Para Florestan Femandes os "alvos centrais da explicagao socio16gica" seriam norteados
polos requisitos de desenvolvimento te6rico da sociologia; os soci61ogos, por sua vez,
deveriam ajustar sous interesses particulares - permeados pda perspectiva de reconhecimento
social e de identificagao com o objeto de anilise -- aos imperativos dc desenvolvimento da
sociologia como ci6ncia. Essa tarefa implicaria uma 6nfase ipesquisa emp(rica, uma vez que
a sociologia estaria em fme de elaboragao empirico-indituva, ou deja, necessitaria da coleta e

da sistematizagao de dados objetivos sabre os quads pudessem assentar-se seguramente sous
esfolgos de generalizagao, alargando suas possibilidades de descnvolvimento te6rico
FERNANDES, Florestan. .,4 socio/ogle /?o .Brash/. op. cit, p. 50-5.
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Fernandes afirmou que, no Brasil, as expectativas da sociedade em

relagao is ci6ncias socials alicergavam-se na nogao de resolugao dos problemas

socials do pals. Contudo, a visio leigh nio compreended.a os procedimentos
necessfrios a ci8ncia para que ela pudesse evans:ar no imbito do conhecimento

desses problemas, uma vez que a opiniao publica brasileira, bem coco o memo

ciend6ico, estatiam permeados por uma concepgao de ci6ncia pautada somente

pda historiogra6la. Nesse interim, a explicagao dos problemas socials do Brasil
serra indabilizada, pois nio haveria recursos disponiveis para a pesqwsa

empfrica em grupo. Nas palavras do actor:

.Contudo, os leigos nio percebem esse cato. lgnoram que as
ci6ncias socials s6 podem tornar-se verdadeiramente items a
coletividade quando as atividades de ensinos, de pesquisa, de
sistematizagao te6rica e de apbcagao podem ser organizadas
insdtucionalmente, desenvolvidas de fomia continua e
orientadas de acordo com modvos te6ricos ou praticos que
aconselham a realizagao de determinadas pesquisas,

independentemente das prefer6ncias indhiduais dos pr6pJios
investigadores(...) Daf resultam conseqtiancias danosas pa" o
progresso da sociologia como ciancia, tanto quanto para a
sociedade brasileira, que se de&onta com problemas socials
culo conhecimento posidvo e tratamento praaco mutto
teriam a ganhar se os cientistas socials pudessem devotar-se
ao estudo delis de modo sistemitico.is

Sobre o segundo aspecto -- as influ6ncias de fatores exteriores a ci8ncia
no horizonte intelectual dos cientistas sociais -- Florestan Fernandes enfatizou a

tend8ncia a "deformagao dos alvos centrais da exphcagao socio16gica". Esse

tend6ncia devs-se, segundo o tutor, a exist6ncia de um desequilibrio entre as

normas internas ao campo cienti6ico e is expectadvas da sociedade em relagao

13 FERNANDES, Florestan. O padrao de fra6a//zo cle/2fg?co dos soc£6/egos b/'asf/eil"os. op
cit., P. 53.
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Segundo o autos, tal desequUbrio acabaria gerando dubs atitudes
distintas e igualmente equivocadas nas pesquisas das ci6ncias socials brasileira:

a) a realbagao de uma histoliograHla da sociedade brasileira, quando as press6es

do meio externo -- instituig6es e opini6es exteriores ao campo ciend6ico -- sio

os fatores primordiais da otientagio da pesquisa ciendfica; b) a realizagao de
trabalhos que nio repousam em bases emphicas apropriadas, quando
negligenciam a realidade pautatldo se somente eln id6ias abstratas. Como

exemplos dessas duas tend8ncias o tutor iri citar, respectivamente, Guerreiro
Ramos e Mario Lins

Podemos avaliar sinteticamente que, no perfodo mencionando, o

pensamento de Florestan move-se no sentido da a6umag?io te6rica da
sodologia, esse setia o "aldo central da exphcaq:ao socio16gica ''. Contudo, esse
al't'o s6 podeda ser adngido pda operagao de procedimentos denti6lcos tidos

como ligorosos, fonnulados segundo o modelo norte-americano da pesquisa

empidca. Podemos aGirmar kinda, que as ateng6es de Fernandes estiveram

voltadas para o desenvolvimento de t6cnicas de investigagio que rossem facdveis

ao desenvolvimento da sociologia. Esse preocupagao do autos objedvava a

integragao ent:re a observagao e a explicagao socio16gica, uma vez que em seu

entendimento, esse soda a melhor forma de se contribuh para a realizagao de um

projeto de pesquisa complete que culminasse na elaboragao te6dca.

A po16rtl.ica com Guerreiro Ramos

No contexts dos argos de 1950 6 que se estabelece a po18mica de

Florestan com Guerreiro Ramos e 6 nell que podemos vislumbrar a exist6ncia
de dubs concepg6es de sociologia completamente distintast4. Florestan

Fernandes foi formado na tradigio intelectual que se estabelece na

Universidade de S:io Paulo a partir da transplantagao de formas de

i4 Uma anflise ilustrativa sabre as divergencias e as convergencias do pensamento de
Florestan Fernandes e de Alberto Guerreiro Ramos foi desenvolvida por OLIVEIRA, Lucia
Lippi. ,4 socio/ogia do gzlerrefro. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1995.
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conhecimentos vigentes nos centros mais avangados de pesquisa da Europa e
dos Estados Unidos, 6Ulno dessa "nova '' tradigao ele postularia quc a tarefh
central dos cientistas sociais deveria ser a elaboragao te6dca pautada pelo rigor

metodo16gico.
Guerrero Ramos fomiou-se em ouuo ambiente intelecmal, no Rio de

Janeiro a sociologia nao logrou tomas de institucionalzagao na universidade,

realizando-se em centos de pesquisa extra-acad6micos coco o ISEB, o que de

certs donna contdbuiu para que o actor reivindicasse a uadigao do pensamento

social brasileiro do final do s6culo XIX, expressa por Oliveira Vlana, Alberto
Torres e Euclides da Cunha, entre outros. Nesse contexts, Guerreiro ida

compreender que a questao central da sociologia nos parses peliBdcos deveda ser

a autocompreensao de suns "estrutuas nadonais e regionais", visando a
elaboraq:ao um conhecimento que servisse aos prop6sitos de redengao nacional.tS

Guerreiro Ramos procurou postular uma sociologia que ao proceder em

deus m6todos e ao apontar medidas para serem aplicadas na reforms da

sociedade, deveda lever em consideragao os recursos disponiveis da nagao, bem

como elaborar-se de forma enuelagada ao nigel de consci6ncia nacional.

Diferentemente de Florestan Fernandes, via com maus olhos a transplantagao

de teorias e de m6todos de pesquisa dos parses desenvolvidos, pois para
Guerreiro, as t6cnicas de investigagao e as solug6es apontadas pda pesquisa

cienti6ica teliam relevincia somente em relax:io a contextos especificos.

Portanto, das nio seriam ''dotadas de uma e6lcfcia imanente", dai sua
transplantagao incorrer em insucesso, uma vez que as formulas prontas nio se

fariam eHiciente a medida que seriam incompadveis com o grau de
desenvolvimento da nagao.

i5 VIANNA, Luiz Wemeck. op. cit., p. 193 - 199. Segundo o autor a sociologia do Rio de
Janeiro, diferentemente da sociologia paulista, n5o terra incorporado a agenda de reformas
sociais no estilo americano -- reformas sociais pautadas no conhecimento cientifico e viabilizadas

pda sociedade civil. No contexto carioca, a tradigao da intervengao atrelada ao Estado
favoreceria a comprecns:io dc outro suJeito social, que n5o a sociedade civil, homo o agence da
transformagao social provocada. Esse agents serra o Estado, vista pda sociologia carioca homo o
lugar propicio a agro racional, permitindo ao intelectual converter a ci6ncia em ato.
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Guerreiro chamou de "sociologia enlatada" a perspective que visava
situar o Brasil no Ambito do desenvolvimento universal da ciancia, para ele esse

atitude nio passaria de mais um "epis6dio da expansao cultural dos parses da

Europa e dos Estados Unidos".A atitude do cientista deveria se dar no sentido

da explicagao aut6noma de sua reahdade nacional, assim, a utilizagao do
arcabougo universal da ci8ncia deveria ser empreendida de modo ctitico,

ajustando se as exigancias do desenvolvimento do pals. Nas pda\ ras do actor:

A ess6ncia de todd sociologia aut6ndca 6, direta ou
hdiretamente, um prop6sito salvador e de reconstrugao
social. Por isso, inspira-se numb experi&ncia comunitiria
ivida peso soci61ogo, em hngao da qual adquire sentido.

Desvinculada de uma realidade humana efedva, a sociologia 6
uma atividade 16dica da mesma natureza do pif-paf...t6

Algumas das principals diverg6ncias entry Florestan e Guerreiro podem

ser i[ustradas a pardo da an6]ise de F]orestan sobre ajgumas propostas de

resolugao que Guerreiro Ramos apresentou ao ll Congresso Latino-americano de

Sociologia.i7 Para os bins dessa anflise, nio nos aprofundaremos no pensamento

de Guerreiro Ramos, uma vez que nossa intend:io 6 faber somente um paralelo

entre suns concepg6es e as de F]orestan acerca de a]gumas quest6es ]igadas

diretamente aos ramos da pesquisa ciendfica no Brasil. Segue-se a transcJ:igao das

resolug6es que geraram maior po18mica entre os refbddos autores:

4*. no estfgio atual de desenvolvimento das nag6es latino
americanos e em face das subs necessidades coda vez maiores

de investimentos em bens de produgao, 6 desaconselhfvel
aplicar recursos na prftica de pesquisas sobre minud8ncias da
ida social, devendo se estimular a formulagao de

interpretag6es gen(3ricas dos aspectos global e parciais das
estruturas nacionais e regionals;

16 RAMOS, Alberto Guerreiro. In. /nrrodilf o cralca oc/o/ogfa blasi/lira.Rio de Janeiro
Editors UFRJ, 1995, p.107
7 O referido congresso foi realizado no ano de 1953 no Rio de Janeiro e em S5o Paulo.
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7'. na utilizagao da metodologia socio16gica, os soci61ogos
devem ter em vistas que as exig6ncias de precisao e
re6inamento decorrem do navel de desenvolvimento das

estruturas nacionais e regionals. Portanto, dos parses latino-
americanos, os m6todos e processos de pesqdsa devem
coadunar-se com os seus recursos econ8micos e de pessoal
t6cnico e com o nigel cultural gen6rico de subs populag6es.18

Essas oriental:6es op6em-se frontalmente as concepg6es de Florestan

Fernandes, para quem:

.o trabalho dos cientistas pode e deve ser examinado a luz
das obdgag6es, dos procedimentos e dos ideais que possuem
canter universal. Sio as obdgag6es, os procedimentos e os
ideals que .nao derivam das comunidades servidas pdas
hstituig6es ciendficas; mas, diretamente, da pr6pria
institucionalizacio das advidades ciendficas...t9

Portanto, o cientista social poderia utilizar-se das t6cnicas udv

controle ciend6ico uma vez que nio haveria incompatibMdades

pensamento ciend6lco e o grad de desenvolv:imento da estmtura social:

:rsais de

entry o

A avaliaS:ao objedva dessa fdgcia pressup6e que se atente
melhor para pr6plia natureza do saber ciendfico. Como Schemer

p8s em evidanda, esse fomia de saber: possui um grau extremo
de elaboragio abstrata. Por ipso, ela pode ser ''aprendida" e
'difundida" em todos os parses que sio capazes de importer o

sistema de comunicagao simb61ica inerente ao saber ciendfico.
E, em segundo lugar, pods ser "produzida" nesses mesmos
Raises, dcsdc que des possuam condig6es intelecmais e
matetiais exigidas para a instauragao da pesquisa ciend6ca.
Contudo, as regras e os alvos fundamentals da hvestigagao
ciendfica nio modem ser alterados, senio sob o dsco de
produzir-se ouuo dpo de saber, de canter extraciendfico...20

8 RAMOS, Alberto Gueneiro. In/rodzz o cr#fca socio/ogfa b/'asi/(
9 FERNANDES, Florestan. .4 socio/ogle no .Blasi/. op. cit., p. 51

20 Idem, ibidem, p. 68

'a. op. cit, p. 106
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Para Fernandes, o desenvolvimento da pesquisa socio16gica requereria

um grau minimo de integral?io entre a intel:pretagao e a pesquisa empnca,
portanto, uma interpretagao objetha da realidade deveria fundamental-se na

reconstrugao rigorosa das bases emp£dcas dos £en8menos anahsados. Dessa

forma, o estudo dos ''detalhes da vida social" sel:ia imprescindhel para o

avango da teoria socio16gica, bem como para a interpretagao da realidade social.

Florestan ainda sahentafia que no cano do Brasil -- um pals de

proporq:6es continentais, caracterizado pda coexist8ncia de diversos tipos de
culture e formas de integragao econ8mica disdntas em sous niveis regtonats --
somente o estudo dos "detalhes" da dda social poderia propiciar um

conhecimento objetivo das "cstruturas nacionais e regionals". Pautando-se pelo

conhecimento dos aspectos nucleares da vida social, os cientistas poderiam

reahzar generalizag6es, produzindo dessa forma, um conhecimento gen6rico,

mas seguo, sobre a reahdade social do pals

No que diz respeito a 6nfase que Guerrero Ramos conferiu ao

investimento em bens de produgao, em detrimento ao 6inanciamento das

pesquisas socio16gicas sobre "detalhes" da vida social Florestan afirmou que o
6tnanciamento das pesquisas socio16gicas nio serif predat6rio ao

desenvolvimento do pals. Contrariamente, as pesquisas socio16gicas poderiam

ser muito 6teis aos parses subdesenvolvidos, pois o conhecimento obtido por

meio do uabalho ciend6tco poderia "...criar condig6es propicias a mellor
utilizagao de fatores de produgio subaproveitados.

Encerrada a an6hse, nio nos parece 6t3 a incursio a conclus6es sobre

qual dos autores teria logrado maior sucesso nesse debate, o aspects essencial

dessa discussio reside no faso de que ela nio se esgota em seu contexto. Tats

quest6es assumem proporg6es de condnuidade, pols os elementos por ela
levantados continuaram a ser debatidos nas ci6ncias socials brasileir as ao lingo

do tempo. Esse debate 6 caracteristico do desenvolvimento do conhecimento

ciend6ico em um pals de tradigao colonial, no qual a discussio acerca da

FERNANDES, Florcstan. .4 soc/o/ogle /?o .Blasi/. op. cit. p. 70
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transplantagao de instituig6es e de id6ias, e seu ajustamento is pecuharidades da
nagao, constituiu-se historicamente coma um debate central c in6ind6vel.
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AS CATEGORIAS WEBERIANAS NA UTICA DE
RA:YMUNDO FAORO - UMA LEITURA DE OS

1)ANDS DO POrtER I

lair dos Santos ]fttiara

Introdugg,o

Para as Ci6ncias Socials um dos objetos mais hquietantes e ao mesmo

tempo um dos maid estudados 6 o Estado. Existed desde escritos clfssicos at6

produg6es mais modestas, mas nio memos importantes. Entre os clfssicos da

Sociologia, Max Weber foi um dos poucos que deixou escritos onde havia
tratamento especifico do Estado. Nio que este questio n:io tenha interessando

aos outros soci61ogos classicos, mas Weber elaborou uma obra espec{6ica
acerca do Estado.

A questao 6 saber se suns categofias elaboradas para o tratamento do

Estado podem ser aphcadas a todos os dpos de Estado. E dais ainda, se suas

categories podem ser apJicadas ao caso brasileiro. Pretendemos responder a

seguinte questao: Sio as categories weberianas aphcfveis ao casa brasileiro?

Dentro do pensamento social brasileiro um dos autores que fez este

tentadva foi Raymundo Faoro. A obra de Faoro tem claramente uma
inspiragio weberiana. Faoro nos interessa porque se inspirou nas categories

weberianas para compreender nossa sociedade. Ele, portanto, nio 6 nosso

objetivo, 6 apenas nosso campo empkico.

Este texts, apresentado no 'lV Seminfrio de Pensamento Social ', organizado polo Centro de
Estudos Brasileiros do IFCH/UNICAMP, nos dias 16, 17 e 18 de junho de 2003, corresponds
a parte dos resultados obtidos com a Dissertagao de Mestrado apresentada em janeiro dc 2001
no IFCH-UNICAMP. Etta Dissertagao recebeu o tftulo "As categorias weberianas na utica de
Raymundo Faoro - uma leitura de Os Donos do Poder'

Doutorando em Sociologia - Unicamp
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Um aspecto importante a ressaltar 6 o eixo central de exposigao dente

trabalho. Nio retomaremos a obra de Faoro pfgina por p6gina para anflise. Ao

contrario, faremos uma abordagem tem4tica de sua obra. Coda item deste texto

possui uma temitica pr6pria e 6 a perth dela que encadeamos logicamente

nossa exposigao.

Raymundo Faoro teve a preocupagao, ao longo de todd a sua obra, de

usar as categorias weberianas. Podemos citar tr6s texton onde isto se mostra

presente: Oi Do/?o.r do Parter, "A Aventura Liberal numb Ordem Patrimoniahsta '
e .Ex8/e #m .Pe izzme /o Paz}2/ru .B/zadf&oZ O leitor poder6 perceber que em ilossa

exposigao o trabalho de Faoro Oi .Dado.r do Padef ocupa um lugar central. Este
medida se jusd6ica pda importancia deli no con)unto da obra do autos.
Somente neste trabalho Faoro anahsou todd a hist6ria brasileira, desde a

formagao do Estado ]usitano at6 os argos trinta do s6culo XX. E neste trabalho

tamb6m que Paolo utilizou pda primeira vez as categorias weberianas. Nos
trabalhos posteriores muitas das quest6es tratadas em Oi .Do//o.r do Pair sio

recuperadas e apenas desenvolvidas. Em nenhum deles ele abandona qualquer

de subs tests iniciais. Ele sempre se mant6m feel e coerente aquino que elaborou

no traba]ho de 1975. A]ifs, a ptimeira edie:io deste ]ivro data de 1958. Contudo

em 1975 ele reeditou o trabalho com modificag6es signi6icadvas. O pr6prio

Faoro a6uma que esta versio 6 a deHinitiva. Ele aguma que nests segundo edigao

foi posshel reelaborar quest8es e revisar argumentos cridcados na ptimeira

edigao. E com estes elemencos que justificamos o loco central em O; Da Of da
Padef na edigao de 1975 para nosso Uabalho.

Iniciaremos nosso trabalho polo modo como Faoro insure a categoda

pauimonialismo como chave da compreensao da sociedade brasileira. Coco
recurso analitico ele vai trabalhar com dubs categories: Estado patrimonial e

Estado feudal. Ele vai buscar na formagao do Estado lusitano a presenga da

categoria patdmonialismo e o modo como nossa sociedade a herdou.

Em seguida mostraremos como Faoro anahsa a formagao do Estado

brasileiro independents como caracter(stico de um Estado patrimonial.

Mostraremos uma discussio sobre a separag:io que Paolo estabelece entry
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Estado patrimonial e Estado patriarcal analisando as imphcag6es do uso de
coda uma destas categories.

O passo seguinte aborda a modernizagio do Estado patrimonial
brasileiro. Faoro usa a categoria Estado liberal para apontar algumas das

carflncias de nosso Estado. Aqui faremos uma discussio te6lica sobre as
possiveis contradig6es da oposigao das categories Estado patrimonial e Estado
liberal com a peoria webedana.

Por fim mostraremos a tese de Faoro sobre a persist6ncia do Estado
patrimonial no Brasil. Ao mesmo tempo discutiremos como

metodologicamente Paolo consu6i subs categodas e a inspiragao weberiana

nests aspects. O Estado patrimonial nio s6 pode esclmecer a formagao de

nossa associagao poHtica e implicag6es no seu desenvolvimento. Ele tamb6m 6

persistente ao longo de todd a nossa hist6ria. Ao menos este 6 a tese de Faoro.

Para constl:uir este tess Faoro se utilize de outras categories. Sio das: Estado

feudal, Estado patdarcale Estado liberal. Junta com Estado patdmonial sio

quatro categories usadas para compreender a realidade brasileira. Estas
categotias sio constJ:uidas ao longs de sells textos. Somente na obra Oi Doxoi

do Pear today das aparecem. Paolo reconsu6ia hist6da do Brasil e aos poucos

demonstra os aspectos de coda categoria. Ele as utihza como tipos ideais.

Signi6ica que tamb6m do porto de vista metodo16gico Faoro se inspira em Max

Weber. Assam, a presenga do pensamento de Max Weber na obra de Paolo nio

se restringe ao uso de categories de compreensao, mas tamb6m na metodologia

para construgao da anilise da reahdade.

Estado patrimoniale Estado feudal

Apes a leitura de sua obra, pudemos observar que Paolo faz uma
distingao te6rica entry Estado feudal e Estado pattimonial. Assam, o pJ:imeiro

passo que daremos 6 demonstrar a concepgao de Faoro para estes dubs

categories e a relagao que posse exisdr com as concepg6es de Max Weber.

TH@2#'a, n' 5/6/7 -- 2003-2004



244 3araos sands iof

Ao longo da obra de Paolo vfrios sio os momentos que ele compare a

realidade lush-brasileira e a realidade anglo-americana. Sempre que se refere a

sociedade ibero-americana usa express6es coma capitahsmo pohticamente

otientado e Estado pattimonial. Ja sabre Inglaterra e EUA a expressao mats
usada 6 feudalismo.

Faoro busch na produgao marxiana a relagao entre feudalismo e advento

do capitalismo indusuial. E no feudalismo que ocorre a divisio do trabalho

conseqti6ncia da divisio de diversas propriedades e da polarizagao cidade e

campo. Nests modo de produgao ainda se mant6m a propriedade dos meios de

produgao pelts produtores diretos. A proptiedade coletiva -- fruto das o6icinas
tomb o lugar da propriedade individual. Assam, memos de produgao, antes

individualizados, passam a pertencer a um coletivo e o produto amal tamb6m se
coletiviza. Nests sociedade uma classy foi oprimida pojiticamente nas cidades: a

burg isis. Ora, este mesma classy vai se destacar economicamente e depois

conquistMa o espago politico. Com a ascend6ncia politico a burguesia assume o

console dos processes socials e consu6i seu filho pr6d3go: o caP f Zfsmo
flzdz/sids/. Este seri o processo hist6dco que arrastarf para a mesma

correnteza todos os pai]ses da ]luropa.

O "mxxdo .podzgxdr's tentari realizar sua viagem com uma outta versio

de sociedade: patrimonial. Sua versio de Estado serf controladora e dominarf
todas as esferas da sociedade. Entre senhor e s6dito nio existe a relagao

contratual do feudalismo, mas a relagao de mando direto do chefe ao

funcionfrio. Seu capitalismo serf dirigido pelo Estado e este cerceari todas as

liberdades das empresas. Ahfs o Estado sera o grande investidor e o ''carlo
chafe" desta sociedade.

Jio feudalismo nao cha este Estado cenualizador. Ao conUario, as

esreras de atuagao da sociedade sio as contratuais e o Estado surge para

gmanti-las. No feudalismo o principe nio se apropria do Estado. O Estado

FA.ORO, Raltnunda. Os i)oRGs do coder: $ol"mag€io do pali"onato politico brcisiieiro.
S5o Paulo / Porto Alegre: Ed. USP/Ed. Globe, 1997.p. 18

I ed

5/6/7 - 2003-2004



As catefndas w:beriana$ !a dlica & Kami:Kdo Faire irma feitara de Os Dofzos do coder 245

assume a funWao de regulagao das relag6es contratuais. Cano tal, busch t6cnicas

e rccursos(coma os estatutos) para regular os contratos- Nest ' p""ss' o

Estado se racionahza. Segundo Faoro, todo este processo s6 pode ser
observado com os recursos metodo16gicos do liPO files/. 't

Tr6s aspectos fundamentals diferenciam feudalismo e pauimonialismo.
Feudalismo:

:0 elements mlitar do regime feudal caractetiza a situagao de
uma canada(estamento . . .) vhculada ao sobemno por um
contrato - um contrato de .rZaZHI, calcado na lealdade, em
subordinagao incondicional. Sob o aspecto econ6mico-social,
aos senhores esd reservada uma renda, resultante da exploragao
da tena. Polidcamente, a camada domhante, associada ao rei
por conHHo &atemal e de imlandade, disp6e de poderes
administrativos e de comando, os quads, para se atrelarem ao rei,

depended de negociag6es e entendimentos".S

PaUimoniahsmo

A tell:a obedecia a ml legkne pauimonial, doada sem obdgagao
de servigo ao rei, nio rmo concedida com a expressa faculdade de
ahem-la. O servigo mlitm, prestado em favor do rei, em page. O

dom£nio jpolitico] nao compfeendia, no seu dtdu, autoddade
publica, monop61io real ou eminente do sobemno".o

Dentre os demais aspectos relevantes do Estado patrimonial este

soberania do rei frente aos siditos e a todos os neg6cios do rhino. O senhor

suptemo tem 8. cxpaddade: "de gear as maiores praPHedades do Pa s, &ngtr a comirao,

fa z&Pr a erariomz raga if jail faPreia i Z'.7 Estes nobles filncion6rios

comp6em-se com o soberano nos neg6cios do rhino de tal forma que podem
ter mats poder que a nobreza territorial. Esta centralizagao da diregao do rhino

4 FAORO, Raymundo. Op. Cit. 1997. P. 18
5 FAORO, Raymundo. Op. Cit. 1997. p. 19
6 FAORO, Raymundo. Op. Cit. 1997. p. 20
7 FAORO, Raymundo. Op. Cit. 1997. p. 20
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se desdobra na esfera econ6mica de tal forma que ali tamb6m se expressa a

tirania do paUimonialismo.

Portugal estcve estreitatnente \4nculado a dqueza da teua. blas foi a

advidade comercial que selou o seu destino. Foi atrav6s do com&cio que as

regimes litorfneas forum povoadas. Tamb6m atrav6s dele se estabeleceram as
relag6es a16m mar. Houve em Portugal uma burguesia comerdal, contudo, pma a

aventura ulUamai:ina -- ilecessitada de grandes invesdmentos e uma grande
esuutura empreendedora -- somente uma insdtuigao serif capaz de investif e

diJ=igi-la: o .prflzcfpe. Assam, a bwguesia se at:lela a ele, subordinada is suns r6deas.

Estas sio as bases do caPfZrczZfsmo de Zs/ do que condiciona

politicamente Ladas as agnes comerciais. Do com6rcio nascerf a g16da do reins
de Portugal. A estrutura patrimonial seri a principal responsivel por este
processo. Sua centralizagao e supremacia da cocoa frente aos s6ditos e a

nQbfeza "Peu?liitir a ex?aKsao do c4{tahsmo comercia{, jaf& da Estah uma $gantesca

mpesadetra$co,m m edit Q c@iaismo ittMstiat'. hedi 2. \ns$taqXa veheaM\a

6 claramente admitida, inclusive pdas refer&ncias .

A indQstria que brita nests sociedade 6 meramente fmto das
necessidades comerciais e nio das atividades de soba:edv8ncia e artesanais.

Faoro observa que dai surge um divisor de aguas para identificar as grandes
naS:6es do capitalismo industrial e as nio tio bem sucedidas. Do feudalismo

surge a Inglaterra, bergo da revolugao indusuial. Do patrimonialismo surge
Pormgal, pot6ncia durante o mecca ztf/£smo, superado pecos parses do
capitahsmo industrial.

O recurso a categoria patrimonialismo fornece a compreensao para todd

a hist6ria de nossa sociedade. Sio os lagos do pan:imonialismo que
determinam o nosso desdno. O patrimonialismo se expressa na esfera cultural,

econ6mica e poHtica.

Na esfera cultural o elemento decisivo 6 a forte presenga do catolicismo.

A culture cat6hca n:io esdmula o trabalho met6dico. Nio determine a presenga
de uma 6dca do trabalho. Ao conufrio, estimula a estrati6lcagao social e a

separagao ence portugueses e povos a serem catequizados -- ou povos sem
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alma. Neste aspects a presenga da Companhia de Jesus 6 decisive. Forum os
jesuitas os responsaveis pelo desembarque da f6 cat61ica no Brasil. Alias, nio s6

o desembarque, mas, tamb6m, a sua manutengao. Obviamente este anflise de

Faoro s6 6 possivel pda leitura de A utica protestante e o espfrito do
capitalismo de Max Weber.8

Na esfera econ6mica o £en6meno mats importante 6 a debiHdade da bwguesh.

Tinto em PoJ:Eugal coma no Brasila butguesia 6 dependmte do Esudo. No casa

porW6s nio house a rwolu$o bwguesa. O que aconteccu foi uma le\ olugio pma

reconqustm a soberania nationale prepare a empress da navegagao ultramadna. O

Brasil hadn este bulguesia d6bil. Aqui ela sempre buscaM a mio segwa do Estado.
Este deblidade este relacionada com a fhlta de uma radondidade ou 6dca do tmbalho,

detem)dada pe]a esfem cu]tula]. A buJguesia se prende aos pdvi16gtos estatais. Ela nao

alcanga o Estado pua toad-lo 6vor6vel is subs advidades econ6micas. Ela nio busca

o capitahsmo empreendedor. Ao contllido, o que acontece aqui6 o capitalismo

pohticamente orieneado. A butguesia buda no Estado a SWllmga das saas adddades.

Eh enuega a dire$o do capitalismo para o estammto, contxolador do Estado.

Na esfera politica o elemento de destaque 6 a centralidade do Estado.

Diante da deblidade da burguesia o Estado assume a diregao dos processos
sociais. Ele df a orientagao politico ao capitalismo. E ai que o Estado

patrimonial se mosul como chive da intel:pretagao da sociedade brasileira. Ao
menos este 6 a tess de Raymundo Faoro. Em todos os mementos ele se ocupa

em demonsuar a presenga decisive do Estado.

Estado patrimoniale Estado patriarcal

Pma o objetivo dente trabalho 6 importante observer o uso que Raymundo

Paolo faz das categorias pan:imonialismo e patdarcahsmo. Um primeiro aspects

para entender estes categodas 6 mostrar coco ele as difaencia.

8 WEBER, Max. A Etica Protestants e o Espfrito do Capitalismo. S5o Paulo: Livraria
Pioneira, 1996.
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Para compreender a diferenga entre patrimonialismo e patdarcahsmo 6
necessfrio conhecer um outdo conceito: ofkos. iE a rupture com este que

determine a passagem de um Estado patdarcal para um Estado pauimonial.

Para uaduzir este conceito -- utilizado por \Weber -- Faoro usa a expressao

#aze7zdczs ldrgzffcas. Pma Weber quando este estrumra se rompe temps a

emerg6ncia dos quadros adininisuativos, ainda que submersos no
patrimonialismo. A partir do rompimento com o ofhos os senhores locals
passam a interagir entre sie entio surge um senhor supremo, e este vai recorder

a um quadro administ:radio. Portanto, na medida em que a sociedade brasileira

deixa de se organizer economicamente numb estrutura de propriedades

independentes ela se congigura como um dominio do patrimonialismo. Ao
contr£rio disto, se ela possuisse grandes propriedades que independessem da

aWaD do Estado para as suns atividades, ai sim teliamos um patriarcahsmo
brasileiro. Entretanto, o pr6prio Faoro reconhece que este separagao entre

patriarcalismo e pan:imoniahsmo 6 meramente metodo16gica. Pois ao analisar o

processo de rupture com o escravismo observe que existiam, naquele
momento, fazendas autfrquicas independentes que atuavam como verdadeiras

empresas. iE este crater aut6nomo e empresarial das fazendas que vai permili
a das a passagem da mio-de-obra escrava pma assalariada. Deste modo, Faoro

recorta um aspecto do patriarcalismo -- o oikos coma fazenda autatquica -- e
vai entend6-1o coco bator decisivo num momento de modernizagao da

economic. Este 6 uma anflise interessante em que ele opera com elementos
conceituais definidos por weber, mas confers a des nova articulagao.

Em seguida, Faoro vai observer a presenga de ouuo elemento descrito
por weber que estava presents em nossa sociedade: o luiz de paz. Na obra de

\Weber o luiz de paz como representante da burguesia dentro da administragao

estatal era um personagem importante para a racionalbagao do Estado. O luiz

de paz levaria racionajidade econ6mica para o interior do Estado e a
converted em racionalidade da administragao. Faoro mostra como aquio luiz
de paz s6 fez reproduzir a irradonahdade. O luiz de paz levi a racionalidade

econ6mica para a administraq:ao. Mas se na esfera econ6mica falter este
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racionalidade o processo 6lca comprometido. Nossos juices de paz sob forte

influ6ncia de um seton privado originfirio de uma aristocracia da terra, careciam

de racioilalidade. Nossa aristocracia da terra nio linha aqueles valores racionais

responsfveis pda emerg6ncia de estatutos e orders baseados no c61culo. Ela era

uma classe privilegiada, viciada pelo 6cio e com lagos de uma ohgarquia. Faoro

mosul indiretamente como mats uma vez perdemos a oportunidade da
racionalizagao. E mats uma vez se ele nio encontra as mesmas condig6es do

seu quadra te6rico de anflise, ao memos o utilize para compreender a realidade.

Na separagao entry patrimonialismo e patdarcabsmo um elements

fundamental 6 o surgimento de um quadro adminisuativo formado por
funcionirios patrimoniais. Neste caso a mesma estrutura adminisUativa trata

dos neg6cios particulates e das fung6es pubhcas. Tudo 6 tratado como fortuna

pessoal. Para o funcion&io patrimonial nio existe a disuibuigao de

compet6ncias, mas sim a disuibuiq:ao de cargos de acordo com Ginahdades

espec{6icas e as oportunidades aquisitivas que proporcionam.

Nosso sistema polldco se assenta neste modelo de quadro

administrativo. O coder Moderador, o Estado centrahzado, a corte dtaHcia e o

voto manipulado impedem o surgimento de um sistema politico moderno. As

ondas modernizadoras que aqua se abateram forum inspiradas em modelos
europeus. Elam roupagens novas para um coJ:po velho. Mas este aspecto
tradicional nio pode ser confundido com estagnaS:ao. Hi um elemento

dina.mico, gestor dos processor: o es£ame/zro barocrZrfco.9 Uma camada
portico-social que se esconde atr6s do coder Moderador, mas que 6 a grande
tutora da nossa sociedade. Segundo os seus interesses o Estado se mostrar5. o

centro de nossa dina.mica social. Sempre ele, o Estado a frente dos processos.

O que Faoro este ressaltando neste momento 6 a continuidade do Estado

patrimonial. Nosso capitahsmo politicamente orientado vai se repetindo ao
longo dos s6culos. Aquele modelo de Estado que desembarcou das nous
lusitanas ganhou independanda e feigao pr6pria, sem nunca deixar de existir.

9 FAORO, Raymundo. Op. Cit. 1997. p. 387
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O Estado sempre estarg. sepmado da sociedade, acima deli. A relax:io antes

metr6pole-co16nia, agora passe a Estado-naS:ao. Desta din6mica se alimenta a dasse

lucraiiva, muito bem representada no estamento. Das grandes navegag6es at6 o cafe

a dasse comaciante dependeu do Estado pua sells empreendimentos. Chou o

Esudo isua iJliagem e semelhanga, pdas maas do estamento.

Os bachar6is elam os grandes personagens politicos li no Segundo

Reinado. Elam nossos homens do parlamento. Tinham recebido a educag2io

dos co16gios nascidos dos jutistas. Paolo compare nossos bachar6is com os

colonos norte-ameticanos. A distingao parece clara: de um lado a culture

cat61ica lusitana, de outdo o protestantismo norte-americano. Faltava em
nossos letrados aquele espirito empreendedor da America do Norte. Ou deja,

embora naga toda sua descrigao e anflise na esfera poHtica, Faoro busch na
esfera cultural um elements decisive para nossa especi6icidade diante dos
Estados Unidos. Assim como Weber, para Faoro 6 na esfua cultural que o

capitabsmo se deane. Capitalismo entendido nio apenas como modo de
produgio econ6mico, mas como modelo de sociedade.

Todd este camada da sociedade que se Butte do Estado e nell tice snag texas

Faoro vai champ de .pa£7"07zsZO.to Nio 6 a mena ascensio ao poder que motive o

patronato. E mats que ipso. E o desejo do emprego p6blico, enquanto foote de
emolumentos e de iXaZxl. O emprego p6blico nio tem objetivo politico, mas de

nobilidade e plid16gos. Nao import que na fmenda a dqueza seiia major. S6 no

cugo p6blico alcangavam o izafm e a bona que desejavam. E nests posigio

uansfomlam o Estado em fonts de dqueza e ptivi16gios. iE o conteGdo valoradvo do

caro pibhco que Faoro quu ressalw. O objetivo IHo era ISnica e exdusivamente

econ6mico. O patronato 6 uma canada social que busca dame, poder e dqueza no

Estado. Ness estrutum a caaeim polidca era meta conseqti6nda.

O patronato portico nio 6, na realidade, a atistocracia, o
estamento superior, mas o aparelhamento, o instrumento em

que aquela se expande e se sustenta:

10 FAORO, Raymundo. Op. Cit. 1997. p. 389
li FAORO, Raymundo. Op. Cit. 1997. p. 390
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O patronato 6 a versio o6tcia] do estamento. ]i um setter deste que
ascende ao Estado. E auav6s deli que o cstamento se dimenta. Ja hax'ia uma

distingao clara ence estamento e o pesto da sociedade. Fora do centro de poder

e riqueza estava a mis6ria. Mas ainda no interior do estamento havia a distingao

daqueles que ascendem aos cargos administrativos. Embora Faoro nio cite o
termo, pauonato 6 usado por Weber coma .AmfsPatz"o/cage e possum

exatamente este sentido de coJ:po social que integra o quadro administrativo

como forma de ascensio ao poder de uma camada socialmente privilegiada.

A morada dais desejada do estamento era o senado. Posigao de

estabildade garantida pda dtahciedade. Era pele olde se fazia politico e as

decis6es importantes ganhavam discussio. Mas discussio entry estes de uma
mesma £amOia social que se preocupava com a autopreservagao. Para a cimara

sobravam as migalhas e a eterna lute por poder dos liberals. Mas molto pouch

podiam frente ao senado e ao coder Moderador. Este alamo era o 6rgao do
consenso. Consenso gmantido pda articulagio e habihdade pessoal de D. Pedro
11. Mas o estamento desejava assim. Era prefedvel a subordinagao ao imperador

que vinha com a garantia dos privi16gios que o horror da anmquia democritica
O Estado patrimonial sempre presence na sociedade brasileka impede

que a mesma se emancipe a aprenda a andar sozinha.t2 Nio tinhamos o espirito

empreendedor americano que Faoro observou anteriormente. O estamento se
valid destas digiculdades para acusar a massa de d6bil Mas ela nio poderia se

desenvolver econ6mica e pohticamente se nio a deixassem andar sozinha, sem

a tutela do Estado e do estamento. E o pr6prio estamento jamais se hteressaria

em able mio do poder. De um ladd povo necessitado de tutela, de outro,
estamento tutor. De um dado povo acostumado a independ8ncia frente o
Estado. de outdo um estamento ambicioso e vinculado is raines do Estado. E

neste circulo que o capitalismo pohticamente orientado se reproduz. O povo
nio sabe se cuidar porque tem o estamento. O estamento nio able mio do
poder porque acusa o povo de infbil. O proprio estamento garante ptivi16gios

fiesta dinimica e o povo continua infbil.

iz FAORO, Raymundo. Op. Cit. 1997. P. 394.
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Estado patrimoniale Estado liberal

Apresentaremos a seguir como Faoro percebe o surgimento da categoria

liberalismo. Como sempre procuraremos ressaltar a relagao entre a construgao
da categoria feith por Faoro e a tool:ia webetiana

Em um texto escrito no inicio da d6cada de setenta ao tratar do dilema

da £amOia real devido a forte pressao de Lisbon para retornar, Faoro faz uma

oposigao entre um liberahsmo portugu6s e outdo brasileiro.

'0 credo liberal, em noms do qual se sublevaram os
portugueses, cristahzado na aspiragao constitucionalista, sega
o keio de cadvar os brasileiros, num abrago ideo16gico que
homogeneizaria todo o imp6do. Em breve, desmascarado o
embuste, a cdna serif ocupada polo liberahsmo portugu8s,
sobre o interesse recolonizador, e o liberalismo brasileiro, de

carAter emancipactonista ''.:'

O liberalismo portugu6s se apresenta, segundo Faoro,
constitucionahsmo. Nests typo de hberalismo, o rei utilize um Estado com

mascara constitucional, Dade da algumas prerrogadvas para seus s6ditos e volta a

legidmar as subs. O primeiro liberahsmo brasileiro surge em oposigao ao poder da
cocoa. Era um liberalismo que buscava a liberdade contra o colonialismo. Era um

hberaksmo contra o pacts colonial. Thhamos um Poder Moderador, nio um
Estado absolutista. Embora este fbigao de nada valesse contra os mecanismos de

cooptagio uiilizados pele Rei de Pormgale o Imperador do Brasil As cmtas
constitucionais de nada valiam contra sua vontade.

:Os folhetos que comp6em este coletinea situam-se no
pedodo de uansigao do absolutismo para o sisEema hbelal(. . .).
ales se didgem, frontaJmente, francamente, aos interesses
econ6micos, a estrutwa material, apelando para a situagao de
certas classes, que o tutor representa ou visualiza".14

3 FAORO, Raymundo. Op. Cit. 1997. p.08
4 FAORO, Raymundo. "Folhetos da Independencia". /n; O .Delia/e Po/;rico no Processo d(

/nclepend nCfQ. Rio de Janeiro: Cons. Federal de Cultura, 1973. p. 22-23
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Este texto publicado antes da segunda edigao de O; Da/zo.r do Parter I
demonsua sua concepgao dc hberahsmo: autonomia das fatwas econ6micas.
Nosso debate liberal se inicia sob a 6gide do pan:imollialismo lusitano. Sequel

thhamos alcangado a independancia de nosso Estado. O pauimonialismo,

segundo Faoro, tem como caractedstica absorber as mudangas e dar-lines novas

feig6es segundo sells objetivos. If nests cenfrio que surge nosso liberalismo

Assam, ele tem pouch de politico e muito mais de econ6mico. Mas o objetivo
econ6mico de nossas classes era a manutenS:ao de sous privi16gios. Nestas

condig6es o ]iberalismo assume a forma de busch da autonomic das fatwas

privadas. Esta busch assume a mgit6.ncia contra o colonialismo
Faoro fm uma disdngao entre eZfre e eslame7zlo. A ptimeim coKespondetia

ao compo didgente into dos regimes democadcos. Contudo, ele se mosul
fortemcnte inHuenciado pda conente dos ehdstas dassicos, ou m gaf ZZfcos

Pma estes o regime democddco correspondetia aquele olde haveda uma

concoa6ncia de elites pda dhegao politico. Ou deja, nio e:este govemo do povo de

cato. Havelia gmpos pretensos a dhegao pohtica que concorredam num slstema

(]inamico(eleitom). Estes gmpos send:n ns elites. "N//"/# £h4a pmy"-'£p4 a Calf

&rlgmte, no Estado moaerno, !omar£a mdorcoas 6Hda com o desetzvoZMmento da bHrocxada, que

Je demnma ga macxn#d'.:s Ja o estamento sMa frito da estmdficagio social, da

alistocracia, e nio ha\ eda qualquu tips de dinatnismo. O compo dingente aproplia

se do Estado e neue tele subs rides de poder, sem ser subsdtddo sem qualquer

evolugao. Assentado no poder cuidada pma nio afetm a bona ou o pao dos
don)inados e dele tiraria o miximo que pudesse.

Mas no caso portugu6s, e seu legado ao Brasil, soda um hibrido ence os

doin conceitos apresentados.

O estamento absolve as t6ci&cas importadas, refreando a

elite ocidentalizadora, para que as novak id6ias, as ideologias
nio perturbem o domino da sociedade, domingo, mesmo
vestido de palavras novas, tradicionalmente cunhado".16

5 FAORO, Raymundo. Op. Cit. 1997. P. 90
6 FAORO, Raymundo. Op. Cit. 1997. P. 93

Tr@f#a, n ' 5/6/7 -- 2003-2004



254 waif doJ santos } mor

E a pardo da nogao de elite no poder que ele vai entender as eleig6es no

Segundo Reinado. Havia uma aristocracia que tinha parte de seus membros

escolhidos para participagio do parlamento. Era a concorr6ncia de membros de

uma elite para participar do poder. Ou deja, a eleiS:2io nio era a livre escolha de

representantes, mas a escolha daqueles que governariam. Este 6 a tese dos
elidstas clfssicos(Mosca e Pareto). A eleigio nio 6 um processo de escolha

livre, mas de escolha a parter de elites concorrentes pelo poder. Assam, Faoro

este recorrendo aos liberals elitistas para extender o processo eleitoral no Brasil

do Segundo Reinado. Este atitude te6rica proporciona algumas discuss6es e

quest6es. Podemos perguntar a Paolo se a parte do uso dessa teoria ele

tamb6m concordaria com a tess elitista da massa hracional. Noutras palavras, o

mecanismo da eleigao como concorr6ncia de elites pelo poder 6 possivel a

pmdr da incapacidade das masses para decisio e esco]ha ]ivre e ilimitada de
seus representantes. De outta Indo, poderemos discutir com Flora mats um

elemento em sua concepgao de Estado liberal. Dentro do liberahsmo clfssico o

Estado sup6e a necessidade de escolha favre dos representantes. Contudo, a
escola das elites nio acredita na democracia representative e entende a eleigao
como concorr8ncia de elites. Faoro ata autores do liberalismo clfssico como

Benjamim Constant, mas em nossa leitura o que ele faz 6 user este actor para
demonstrar as car6ncias de nosso Estado liberal Jf a escola das elites 6 cicada

para apontar elementos presentes de nosso Estado. Por alamo 6 importante

obsemar at6 que ponto 6 possivel e coerente este opgao pda escola das elites e

o uso da categoria Estado pauimonial.

Este debiHdade do sistema eleitoral e partidfrio suscita uma questao. Se

o que importava realmente era o poder pessoal do D. Pedro 11, qual a
necessidade de usar a teoria das elites para compreender as eleig6es? Ora, se

elam ine6icazes e se o decisivo era o poder pessoal do imperador, a categotia

weberiana Estado pauimonial serra perfdtamente aceit6vel. Contudo a resposta

nio 6 tio simpler assim. Faoro usa Estado pauimonial para compreender o

capitalising polidcamente orientado aqui presente. Jf para compreender o
processo eleitoral tcve de inserir outdo recurse te6rico. AHlnal, fiesta categolia
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Weber nio trata de situag6es olde a eleig6es ocorrerem. E pda necessidade de

compreender a ocorr8ncia de eleiq:6es num Estado patrimonial que Faoro usa
de ecletismo e insere a teoria das elites. Ela serve para compreensao de eleiq:6es

num Estado patdmonial. Faoro nio constr6i uma categoria Estado elitista,

apenas usa o elitismo para compreender as eleig6es no Brasil daquele pedodo.

Por tudo isso, piece que a preocupagao de Paolo era com a fomiagao de

um Estado liberal Ele piece trabalhar com a oposiq:ao entre Estado patrimonial

e Estado hbelal. Diferente daquilo que podedamos esperm. Quando ramos
Faoro user a categotia Estado pattimonial como chive da intelpretagao da
sociedade brasileira intuimos que ele usasse como oposigao a categolia Estado

nacional-legal. Na reaBdade Faoro usa a categoria pan:imoniahsmo pma apontar os

elementos que deter)imam a cu6ncia de uma esfera econ6mica aut6noma. Por

ipso o uso de pattimonialismo no aspecto do capitahsmo pohticamente odentado.

Ja o uso da categoria Estadolibual em oposigao a ptimeira revels a car6tlcia de

uma burguesia independents do Estado, de um capitalismo com a esfaa
econ6mica aut6noma das hstituiq:6es politicos.

O politico e o especulador forum os grander personagens do 6lnal do
Segundo Reinado. Distingao possivel somente coma ferramenta intelectual. A

atividade econ6mica nio era empreendedora, mas especulativa. Especulava-se

sobre os euros dos empr6sdmos, da taxa cambial, 6manciamentos, emiss6es de

moeda, pJivi16gios estatais e valor do produtor exportado. O portico garantia o
acesso ao Estado, as informag6es, os ptivi16gios e os monop6hos. O especulador

de hole podeda ester no gabinete o6lcial de amanhi. O portico habil ganhada

cmgos e dkeg6es nas empresas de sucesso. A troca nao era unilateral. Faoro ata o

exemplo de Maui. Ele tinha de dm sociedades e cargos nas suns empresas em
troca de pJ:ia16gios. Estes dois personagens reproduziram as relag6es do
capitaksmo pohticamente odentado. Reproduzkam os interesses estamentais.

Garantiam a continuidade do pattimoniaJismo.

Faoro opera com a oposigao entre Estado patrimoniale Estado liberal. Ele

afinna dmamente o recurso is categotias como fstacZo baqzfes cZe (#r€£/O.n

17 FAORO, Raymundo. Op. Cit. 1997. p. 734.
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Contudo, pma o nosso Uabdlo o que interessa 6 saber se este recurso te6rico

implica contradig6es. O objetivo deste trabalho 6 saber se as categorias

weberianas podem ser usadas para estudar o Estado brasileir o. Usamos a obra

de Raymundo Faoro como estrat6gia para responder este questao. Precisamos

questionar se o uso da oposigao metodo16gica ideal dpica ence hberalismo e
patrimonialismo nio representai:ia uma contradigio com o modelo weberiano.
A nossa resposta a este questao 6 negative. Faoro descreve o que champ de

Estado burgu6s de dkeito. Subs anflises sio no campo Juddico-politico. O que

o preocupa 6 observer a necessidade de um direito racional que determine

liberdade para os individuos. Ora, um modelo de direito que determine a
mellor intervengao do Estado na vida ptivada das pessoas e garanta sua
cidadania 6 perfbitamente compathel com o modelo de democracia webetiano.
Weber observe a democrada como resultado de uma racionalidade da lei e

liberdade para os individuos. Para ele o Estado nacional-legal 6 o mats

democrg.tico na medida em que trata todos os membros da sociedade

igualmente, garantindo liberdades e cidadania. Deste modo Faoro consU6i seu

modelo ideal dpico de hberalismo sem entrar em conuadigao com as categorias

webedanas, pois o pr6prio Weber expressa, em cerro sentido, um conte6do

Falta a. culture da sociedade brasileira a racionalidade como valor, como

conteGdo deli mesma. Etta car6ncia determine sobre n6s uma irracionalidade.

Esta irracionalidade nio pods ser confundida com anarquia. E uma
irracionalidade econ6mica e politico que se determine pda car6ncia das relag6es

impessoais. De outdo lado, exists um quadro admiilistrativo organizado. O que
demos, segundo Faoro, 6 uma frracfo/zsZ£dade formal.IS Este irraciollalidade

formal 6 o obst6culo para que se realized os liberalismos poKdco e econ6mico

-a sua plenitude. E a responsivel pda conatguragao do constitucionalismo, a

versio [ibera[ do capita]ismo po]iticamente orientado. Este versio liberal nada

mats 6 que uma fa]sa ]iberdade apenas das fatwas econ6micas. Aqui pouco

liberal

IS FAORO, Raymundo. "A Aventura Liberal numa Ordem Patrimonialista". Revista USP, S5o
Paulo, n. 17, 1993. p. 27

Tn@d©'o, n ' 5/6/7 -- 2003-2004



/b categahaiP berianas na 61ica de ROmHKdo Farm lima !eit&ira & Os Dallas do Pode} 257

temos de um regime democrftico. E nossa economic sofre a todo momento a

intervengao estatal para seu console.

Para Faoro 6 fundamental este distingao entre liberahsmo portico e

liberalismo econ6mico.tP O constitucionalismo permits este distingao. Um
Estado de direito(constituciona]) pods prescrever as regras de umjiberalismo
econ6mico. modem exists as liberdades b6sicas que inspiram a advidade

econ6mica. Mas um Estado consdtucional nio necessmiamente 6 democridco.

As regras de respeito a liberdade cidadi para participagao politico podem ester
mascaradas. Este mascaramento pode ester dissimulado em processos eleitorais

ehtistas, ou revelados em autocracias militares.

Faoro tem uma grande preocupagao em obsen ar a presenga do ehdsmo

em nossas insdtuig6es. A parter disto ele dedica um momento do trabalho H
.,4iiem&Zgh Co i#fxf#zPO para anahsm a escola das elites. Segundo Faoro o

conceito de ideologia revels o crafter ehdsta das insdtuig6es politicos olde hf
dominio das minorias sobre as maiotias. Segundo Faoro, estes sio atgumentos

de Pareto. Em toda sociedade ha uma separagao entry governantes e
governados. Os primeiros constituem a elite polidca do pals. Em n6mero

tenor que os governadas gozam de um acesso ptivilegiado ao Estado. Ji os

governados sio a maier parte da sociedade que fornece os recursos materiais

que sustentam as instituig6es politicas. Faoro auibui esta intelpretagao a
b£osca. Ji de blichels ele retina a id6ia de que a elite sempre tem uma vantagem

sobre a malaria, sua capacidade de organizagao. A maiotia estada entregue is

suns paix6es e a debiLdade de organizagao favoreceria a dominagao.

Para Faoro nio podemos confundir elite, classe e aristocracia. A elite 6 o

corps portico que governa. O faz em Home pr6prio, para o bem de seus
privi16gios. Ela pode ter uma relagao muito intima, mas nio se iguala
totalmente com uma classe. A classe se define economicamente. Faoro chega a

19 FAORO, R. .esse/7z6/dfa Const/ftlfzzfe: a /egi/im/dade ;'ecuperada. S5o Paulo: Brasiliense:
1981. P. 34
20 FAORO, R. Op. Cit. 1981
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user a expressao e/ices cZo czzPffaZ£smo,21 mas Hick claro que este tratando das

classes lucradva e proprietitia, ou sega, positivamente privilegiadas peso

capitalismo. Na ptimeha estio os especuladores que ganham, as custas de

lucros e cotn6rcios. Na segundo estio os grandes propriet6rios de terras, de

onde dram sua J:iqueza.

A relagao elite e classe guards certs dinamismo, pois nem sempre a

massa ou as classes negativamente pi:ivilegiadas estio passivas diante do que

Faoro channa de pilhagem do Estado. Ja a aristocracia 6 um grupo que pods

integral a elite. iE na realidade um seton que deseja se apropriar do Estado sem
o mesmo re6lnamento da elite. Somente a elite se preocupa com a legitimidade.

iE a legttimidade que a garante eternamente no Estado. Nio que sega sempre a

mesma elite, vista que o processo 6 dinamico. 't.4 &zf/#d , por zffa melina, / #m

cemitido e erie?' n "A hsl6ria, assimjossibqaM, m fem t do de rayetos, ae ilas5ese

dg ePeam/'.ZS Faoro critics a escola das elites(Pareto, I«tosca e b'lichels) pda

crenga na total irracionalidade da malaria. Se assam o fosse, as elites nio tetiam

de recorder a processes de legitimidade. A minoria nio mandy pelo cato em si

de ser minoria, mas porque a maioria acredita que assam devs ser. Etta crenga 6
resultado de uma operagao ideo16gica.

A ideologia sese a minoria como recurso para obter obedi6ncia e
legititnidade. Faoro reconhece a conuibuigao da escola das elites por
proporcionar a compreensao do mando de uma minoria sabre a maioda. Mas

cridca este escola por fechar os olhos ilegitimidade. Para ele asta legidmidade

nio ocorre de fate 6, na verdade, pluto da ideologia. Serif de ouUo modo se
nio existisse a Jbi8, mas somente a forma. Entretanto, o pr6prio Faoro

demonstra que mando pda forge pure e samples este fadado a desobedi6ncia. A

estrutura juddica tem um aspecto ideo16gico. E este cato que a escola das elites
nio observe.24

FAORO, R. OP. Cit. 1981. P. 63
2z FAORO, R. OP. Cit. 1981. P. 64
23 FAORO, R. .Exk/e t m Pensaa2en/o Po/;rico .Blasi/afro?. S5o Paulo: Atica, 1994. p.
4 FAORO, R. Op. Cit. 1981. p. 65
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Com esta interpretagao mica resolvida a questao se o uso da escola das
elites 6 contradit6rio com as categories weberianas. Faoro reconhece que o

elitismo enquanto escola pressup6e a maioria irracional. E nests porto a escola
das elites discorda de Max Weber. Mas para ele este pressuposto 6 um

equhoco. As masses obedecem a minoria porque cr6em numb dominagao
legtdma. A legidmidade 6 obtida, entre outras coisas, pelos processos eleitorais

e pda estrutura ]uridica. Assim, a massa nio 6 irracional, mas ideologicamente

manipulada. Neste sentido ele nio entry em contradigao com as categorias
weberianas. Ao conu6rio, discorda de um aspecto da escola das elites em favor

de um atgumento weberiano: a crenga na legitimidade(fePlfmflslsg/szlbe). O

que marco o poder da elite 6 o recurso a uma agro com relagao a valores.

Considerag6es Finais

Faoro conclui sua obra a6umando o paUimonialismo coma uago
permanente ao longo de todd a hist6ria brasileira at6 1945. O determinante para

compreender nosso pauimoniahsmo 6 o tipo de capitalismo pohticamente
orientado aqui presente. Nests modelo o com6rcio se volta is exportag6es e a
indGstria cresce baseada em subsidios. A classe que se destaca 6 a clause

lucrative. Nio ha espago para uma classe empreendedora. Todos os neg6cios

correm com garantia fiscal. .kinda que t6cnicas racionais sejam incoiporadas na

esfera econ6mica e politica, o que exists 6 o primado do irracionalismo.

Faoro observe que em ouuos Estados modelos tradicionais forum
sucedidos pelo "c@// fwa alfa madrma, rnaa#a/ e f dBI/da/'.:S O Estado deixa de

ser participante-interventor na economia para se tornar guardian das hberdades

do individuo. Ou sega, os individuos passam de s6ditos a cidadios. Estas

liberdades do individuo representam a hberdade para a advidade econ6mica. O

cidadio precise de liberdade para produzir.

Faoro cridca severamente todo o pensamento socio16gico clfssico pda

pressuposigao que as formas pr6-capitahstas -- como o patJimonialismo -- estio

!5 FAORO, Raymundo. Op. Cit. 1997. p. 734
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fadadas a superagao. Mesmo que este superagao nio ocorra dentro de

desenvolvimento supostame1lte natural coma foio caso ing16s, o

desenvolvimento acaba acontecendo, dada que aos saltos. Para Faoro o casa

luso-brasileiro 6 um bom exemplo que o pauimonialismo nio 6 uma forma
pr6-capitalista fadada a superagao. Ao conufrio, no patrimonialismo t6cnicas
modernas sio apropriadas, sejam t6cnicas comerciais, industl:iais, ou mesmo

t6cnicas de dominagao poHtica. O paUimonialismo articula formas tradicionais

de organizagao da vida o6icial e econ6mica com o que hf de maid moderns do

capitalismo. Para ele, o cano ing16s data de um typo diferente: o feudalismo. O

feudalismo 6 responsivel pda radicalizagao de centos fatores que assumem tal

proporgao que a 6nica resposta posshel 6 a ruptura. Rupture institutional e da

organizagao da dda privada de tal forma que os tragos tradicionais tendem a
desaparecer pda realizagao do capitahsmo dito modelo.

O responsavel pda perman6ncia dos tragos tradicionais num uMverso

modernizador 6 o estamento. Ele 6 o grande agente realizador da sociedade

patdmonial. O estamento se aloha no quadro administrative, inicialmente sob a

forma de uma aristocrada, depois como elite, at6 assumir feig6es burocrfticas.

Jamais perde sua conte de poder: a vinculagao parasite ao Estado. O domfnio

pauimonialista se faz numb organizagao administr alva cenuaJizada. kinda que

ela espalhe por todo o territ6rio sous niches de poder, com tragos cortes do

patriarcahsmo. Este 6 o exemplo dado pelos fazendeiros, senhores de engenho

e coron6is. Inicialmente o pattimonialismo proporciona ao estamento a
apropriagao das oportunidades aquisitivas auto da ocupagao de cmgos o6iciais.

Com a aquisigao de t6cnicas modernas de dominagao e conseqtiente
burocratizagao, surge no seu carne a distingao entre seton oficial e seton

ptKado. " Q Glamor pismo essoa se con eHe $m atimo%iaksmo e acai, ql e ahtac

mercantihsmo cano a timica de oPeragao da economic?' K E, o dedgcno & R ptesenqa

constante do capitalismo politicamente orientado. Este 6 a categoria

determinante para compreensao de nossa sociedade.

26 FAORO, Raymundo. Op. Cit. 1997. p. 736
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Segundo Faoro o estamento 6 quem odenta o capitalismo da sodedade

pattimonial. Para sua sobreHv6ncia pode at6 adquiJ:it t6cnicas democr6ticas de
dominagao. Elena-se is classes, explorando as debihdades delis e impedindo que

se organized. Na maioda das vezes 'dda as classes com pdvi16gtos estatais. Como

o estamento deseja a manutengao de seu domingo, dificilmente assume formas de

poder drfnicas ou desp6ticas. Como pohtica econ6mica prefue o mercantilismo,

ou aida, a relagio com a economia internacional. Com o comando da
administragio civile mHiuar duige a esfera econ6mica. Etta diregio se da por

political econ6micas intenencionistas na regulagao ou mesmo atuagao dketa de

empresas estatais. O estamento atta Junta a sociedade por cooptagao daqueles

que despertem interesse ou ameaga. iE cleo que forgas socials sempre tentam
combats-1os. Contudo, em movimentos de retragao e reagao, ou mesmo

pendulares entre diferentes classes ele garante a reprodugao de seu poder

O pan:imonialismo se sustenta no tdp6 senhor-estamento-massa. O

senior -- rei, imperador ou presidente -- 6 o responsavel pda disuibuigao das
benesses do Estado. Coloca-se acima de todos, mas sabe que desapontar sous

siditos pode ser fatal. Em sua gestao reins a arbiuuiedade, que nio signi6ica

inconseqti8ncia. Ele fda dheto a massa, sem intermedi6dos. O cstamento 6

uma canada politico, nio um intemiediino. O senior "/ a ,Da da papa, da rama

mbo caasma&co, nem coma berri, nem coho governs cozstit doral e kga!, mas Q bom

principe D. ]aaa 1, D. Pedro ll OH Getibo VaQai enpreeKdendo. en! ceHas

ifmnsta;nda, amaPoEtica de bem-este, Para assegurara fides Q &as massa?' zn

O estamento espera do senhor a distribuigao dos privi16gios. Em troca

gmante o poder senhorial e he reuibui com uma parte do lucio dos neg6cios
incentivados pelo Estado. Assim, embora precise da 6lgua do senhor para

reproduzir subs gmantias, o estamento babe que o seu dominio nio depende da

figure pessoal de quem ocupa este posigao. O estamento nio precise de uma

pessoa espec{6ica, mas de um senior que mantenha a ordem estabelecida. Este
6 a foote de seu equiHbrio. Ja as masses depcndem das polfdcas de bem ester

FAORO, Raymundo. Op. Cit. 1997. P. 740
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do senhor para sua sobreviv6ncia. iE obvio que das podem representar perigo

no caso de radicalizag6es, mas o pao e arco e a estrat6gia da cooptagao sio
mecanismos e6lcientes de manuteng:io das relag6es.

Para Faoro, nio podemos confundir as categolias estamento, elite e

classe. O estamento se aloha no poder e se deane pda dkegio estatal que

exerce. As elites sio um espectro que pode ser mats amplo que o estamento:

pols entre das hf a concorr6ncia pelo poder pol£dco e a ascensio para os
cargos adminisuativos. O elitismo 6 uma t6cnica democrftica para ganhar

major legitimidade frente aos governados. As classes sio uma categoria

econ6mica. Embora tenha intima relagao com a estrutura politica, nio fazem o

exercicio do poder homo conseqii6ncia da situaq:ao de clause. Tanto elite como

estamento buscam a sua distingao frente aos dominados. A elite o faz pell
crenga na sua superioridade, acredita ser destinada a comandar. O estamento o

faz pda busch de sobreviv6ncia, parasitando o Estado. A elite este para a
democracia assam como o estamento para o pauimonialismo.

Mas o estamento nio este isolado do mundo. Surgem press6es

modernizadoras. E 6 a{ que ele se mosua competente. Nio para modernizar,

mas para se apropriar do que hf de novo sem deixar de lido velhos costumes.

E o estamento, atrav6s das elites, que vai modernizar o capitahsmo de um pais-

A ind6stria 6 incentivada, as empresas capitalistas sio atraidas, mas a diregao

politico da economia permanece. Este 6 a chive da nio racionalizagao de
Estados patrimoniais. O estamento incoJpora novas t6cnicas econ6micas e de

dominagao sem deixar de mantel o controle estatal sabre todo o capitalismo.
Fazendo-o, perderia seus pdvi16gios e as oportunidades aquisitivas daf
decorrentes. E desta forma que podemos extender porque, mesmo diante de
situag6es favor6veis, nio tivemos nossa racionalidade econ6mica. nosso

liberahsmo, nossa revolugao industrial, nosso capitahsmo feith por fatwas
aut6nomas. O pan:imonialismo absolve a bufguesia em seu estamento e a
acostuma aos privi16gios. Realize para ela o papel modernizador da sociedade.

Impede a liberalizagao da economia, das forgas privadas. Mant6m tudo sob a
6gide do Estado.
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"0 estamento burocatico, 6mdado no sistema patEimonial do
capiuhsmo politicamente otientado, adquii:iu . o conteddo
aJistocddco, da nobreza da toga e do titulo. A pi:essao da
ideologia libemle democritica nio quebrou, nem diluu, nem
desfez o patronato poHdco sobre a nagao, impeneufvel ao poder
majodtado, mesmo na uansagao adstocdtico pleb6ia do eEtismo
modems. O patdciado, despido de bi:ashes, de vesdmentas
omamentais, de caracas ostensivas, govema e impera, tutela e

curatela. O poder -- a soberania nominalmente populm -- tem
donos, que n5o emanam da nagao, da sociedade, da plebe ignara e
poble. O chafe nao 6 m] delegado, mas um gestor de neg6cios, e
nao' ' mandaddo. O Estado, pda cooptagao sempre que posshel,

pda do16ncia se necessado, resists a todos os assaltos, reduzido,
nos seus conaitos, a conquista dos membros graduados, de seu
estado mdof. E o po\ o, puja\ m c nao reddade dos cotestatados,
que quer ele? Este osdla entre o pmasidsmo, a mobilizagao das
passeatas sem padcipagao polidca, e a nadonalbaWao do poder,
mats preocupado com os novos senhores, filhos do dinheiro e da
subversao, do que com os comandantes do alto, patemais e,
como o bom principe, dispensfdos de jusdga e protegao. A lei,
ret6dca e elegante, nio o interessa. A eleigao, mesmo
6oana[mente [ivre, ]he resewa a escoha entry opg6es que ele nio
Gonnulou".2S

Estas condus6es de Faoro respondem a uma outta pergunta sempre

levantada a sua obm: Raymundo Faoro opera com uma nogio de atraso da
sociedade brasileim? Em nossa leitura esse questio nio tem uma resposta bin6da.

Faoro mosul uma nogao de processo hist6dco claramente inspimda em \reba.

Nio existe um modelo pma o qual todos os Estados devam convergir. O que

existem s:io tlagos de sociedades antedores e t:raq:os da sodedade moderna e

contemporanea. Assam nio exists evolugao, mas lagos coKespondentes a coda
moments e a coda sociedade. De tal modo que aspectos obsen'ados na Idade Media

cmactelizavam aquela sociedade. Outros tragos caractetizam a sociedade

contemporanea.

!8 FAORO, Raymundo. Op. Cit. 1997. P. 747-748
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Levando este discussio para uma terminologia weberiana significa diner

que o patrimonialismo expressa caracteristicas de uma sociedade espec£6ica e
que a burocracia expressa caracteristicas de outta sociedade. Nio ha superagio:

mas especi6lcidade de sociedades e categol:ias compreensivas. O mesmo

ocorreria com a intel:pretagao de Faoro para a sociedade brasileita. Por isso ele

aGuma incorreta a tese de que o Estado pauimonial seri superado. Ele e;pressa

caractedsticas de nossa sociedade que sio determinantes. kinda que tenha
construido uma categoria para expressar as car6ncias de nossa sociedade. A

categoria liberalismo nio tem a fungao de mostrar o auaso brasileiro. O que ela

visa 6 demonstrar aspectos presentes em outros parses que nio surgkam aqui.
O liberalismo 6 caractedstico da sociedade capitalists mundial contemporanea.

E uma reahdade hist6dca. Mas ele nio se realize na sociedade brasileira por
completo. A categoria liberalismo mostra asta intel:pretagao. Ela expressa uma

an61ise comparaliva ence o Brasil e a sociedade capitahsta como um todd.

Obviamente podedamos ser acusados de mascarar uma inteJpretagao

que nio faz outra coisa senio evidencim o atraso brasileiro frente a sociedade

capitalista como um todo. E nio tei:ramos coma responder a este acusaS:ao. O

que queremos ressaltm 6 que Paolo nio acredita na superagao de modelos, mas

na especi6icidade das sodedades. Se esta especi6iddade vai ser chamada de

evoludva if nio entraremos em debate. Por isto nossa tese 6 que Paolo nio
acredita no atraso da sociedade brasileira.

Mas exists um outdo aspecto da obra de Faoro que kinda nio foi
su6icientemente explorado: trata-se de seu aspects metodo16gico. A coda

momento realizamos a tarefa de delimiter as categorias com as quads Faoro
opera. Estes categorias nio estavam apresentadas em sua obra com tal pureza e

precisao. As meng6es a das sio di]uidas ao ]ongo de coda texto, coda ]ivro.

Ainda assim pudemos observer que existem quatro categodas que marcum a
obra de Faoro: patrimoniahsmo, feudalismo, patriarcahsmo e liberalismo.

Cada uma dessas categorias ressalta um aspecto que Faoro queria

observe ou ressaltar a car6ncia na sociedade brasileira. Em outras palavras,

diante da realidade complexa da sociedade brasileira e para compreender a sua
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hist6ria Paolo constr6i quatro tipos ideals. Essen tipos ideals nio sio odginais,
mas inspirados na obra de W'eber. Este texto se propos a discudr o uso por
Faoro das categories weberianas no Brasil. Mas a conclusio a que chegamos

neste momento 6 que Faoro nio apenas usa as categories webedanas como

tamb6in faz o mesmo tipo de abordagem metodo16gica. Paolo usa as categotias

weberianas coin uma metodologia weberiana para compreender a sociedade
brasileira.

E finalmente chegamos a conclusio final deste trabalho. Para tanto
ramos ressaltar a questao central a qual nos propomos responder: Sio as
categories weberianas aplicfveis a sociedade brasileira? A resposta 6 sim. Ao

longo deste texto demonstramos coma Faoro usa categolias claramente

inspiradas na obra weberiana para compreender a sociedade brasileira. Mesmo

que Faoro tenha tentado se afastar de um weberianismo ortodoxo ao nio se
diner um weberiano. Nossa conclusio 6 que ele 6 kiel is categorias weberianas.

lsto 6lca cleo nio s6 pelo uso e inspiraq:io nessas categorias. Nos
momentos que Paolo recorre a concertos de outras escolas te6ricas ele, kinda

que nio intencionalmente, crib respostas weberianas para dilemas webedanos.
Ao user o conceito de ehtismo, Faoro se v8 diante da poss£vel conuadigao

entre e/fre e a racionalidade weberiana. A sua resposta 6 aHumar que a massa
nio 6 irracional, mas v6 nos processos eleitorais uma legitimidade real. Nio 6

uma agro irracional, mas rational com relagao a valores.

Assam, Faoro nio 6 um xvebedano ortodoxo que acredita que apenas
este tutor setia capaz de explicar a realidade brasileira. Mas usa as categodas e a

metodologia deste tutor para compreender nossa realidade. Mesmo que recorra

a outros concertos e crib deus pr6prios como o constitucionalismo. Mesmo o

uso das categotias webedanas nio 6 por samples transposigao. O Estado

nacional-legal nio se apresenta na sociedade brasileira. Mas seu conte6do liberal

serve para expressar as car6ndas de nossa sodedade.
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CAN'UDOS E OS MlILITARES I

Maaddo Siaines

No dia 14 de julho de 1897, tropes do Ex6rcito Brasileko no sergio da Bal)ia,

que assediavam o aaaial dos senanejos entendidos como rebeldes a Rep6bhca,

promoveram uma homenagem a Revolugao Francesa: 6zeram silva de 21 1iros de

calAio. Estes bros nio elam de festim, mas verdadekos, de acordo com Eudides

da Cunha, que diz kinda o seguinte: "Os matutos foram vmddos cede
sui:preetadidos, saltando estonteadamente das redes e dos catres misedveis

porque hama posco mais de cem amos um g:upo de sonhadores thai:a nos direitos

do hometn e se batua pda utopia mamvHtosa da &ateniidade humana ..." 3

Neste modo ir6nico de denunciar a contradigio de comemorar direitos
humanos bombardeando serbs humanos este presente o segundo

posicionamento de Euclides da Cunha a respeito de Canudos. No primeiro,

expresso nos dots artigos A nossa Ve7zd6fs, publicados em O .Esfado de Sdo

Psz//a, em 14 de margo e 17 de julio de 1897,4 Euclides entende Canudos

coma um movimento de fanfticos, algo que deveria ser reprimido em nome da

civilizagao, tal como a revolts monarquista e cat61ica, levada adiante em 1893,

por nobles e camponeses da regiao da Vend6ia, no oeste da Franca.

O segundo modo de apreensao de Canudos por parte de Euclides este.

em Os se7"mes, olde, embora a id6ia de fanatismo continue presente, Canudos
e seus personagens sio narrados em tom her6ico. Apenas em Euclides da

Cunha, portanto, if estio presentes dois modos, nio apenas distintos, mas

conflitantes de apreender e extender o que aconteceu em Canudos. H6 ouUos.

Este artigo foi apresentado no 'lV Seminfrio de Pensamento Social ', organizado polo Centro

de Estudos Brasileiros do ITCH/UNICAMP, nos dias 16, 17 e 18 de junho de 2003
2 Mestre em sociologia polo Programa de P6s-Graduagao em Sociologia e Antropologia do
Instituto de Filosofia e Ci6ncias Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

3 CUNHA, Euclides da. Os serrdex. Rio de Janeiro: Record, 2002, p. 43 1
4 CUNHA, Euclides. .D/drf o de z//7za expedlfdo. In: GALVAO, Walnice G (org) Sgo Paulo:
Companhia das Letras, 2000, p 43-52

7}t@lf©b, n' 5/6/7 -- 2003-2004



270 M.a ddo SiaiKes

Canudos se tornou um porto de refer6ncia. Em 1987, comemorou-se o

centen6rio do 6im da guerra em vfrios acontecimentos promo'ddos por
diferentes iniciativas, tanto comerciais quanto institucionais. 0 Hume Guerra

de Ca7zzzcZos, de Sergio Rezende, uma grande produgao para os pa'hoes
brasilekos, teve em sua estrat6ga de mar&e##g a esu6ia na semana em que se

completou o centenaio, o Instituto de Geograala e Hist6ria Mjlitar do Brasil
realizou simp6sio na mesma 6poca. Reportagens e cadernos especiais na grande

imprensa, assam como debates no meio acad6mico, forum muitos, assam como

a publicagao de ]ivros.
Houve, por6m outros centen6rios: em 1993 comemorou-se a instalagao

do Arraial de Belo Monte e, em 2002, foia vez de Os sertdes. Assim, ao se

completarem 105 argos do fim da lute em Canudos, dots centenfrios li. haviam
sido comemorados e mais um, o de Os sez"tales estava sendo preparado.

Parte da sociedade brasileira e importante agente politico, o Ex6rcito

Brasileiro tem um modo pr6prio de apreender e discutir Canudos. Neste
consiste a principal discussio deste uabalho.

Muito resumtdamente, pods-se diner que uma populagao de ajgumas poucas

centenas de pessoas se estabeleceu, em 1893, nos dominios de uma velma fmenda

abandonada, is mmgens do do Va2a Basis, cdando ano nicleo de um povoado

que foi chamado pele cider dos sertanelos, Antonio Consdheho, de Aaaial do Belo

Monte. A antiga fmenda, dando noms ilocahdade, chamava-se Canudos. Esse

populagao, em quatro amos, cresceu muito, esiimando-se o n6mero de habitantes

entry 25 e 30 md, no iHcio das agnes n)Hitmes.S

A guerra terminou com o arrasamento complete do arraial, tendo fido

nlortos todos os ocupantes reinanescentes. Albums ingram antes do final,
voltando mats tardy e construindo uma nova Canudos no mesmo local. Esta

foi inundada, quando, em 1969, foi concldda a construe:ao do agude de
Cocorob6. Hole, existe o municipio de Canudos no sertio da Bahia, cuba sede 6

vizinha ao antigo arraial, atualmente com 14 mil habitantes.

5 Este nQmero, aceito polo Ex6rcito e por Os serfdes, vem sendo questionado por estudos
atuais
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H6 duas refer6ncias para se iniciar a reflexio sobre Canudos, desde os

pnmeuos mementos:

1. o signialcado da atitude tomada pdas elites dirigentes do pals ao razor

a guerra contra os conselheil:istas;

2. o signiGicado da aceitagao que teve Os serzdes, em 1902, isto 6, apenas

cinco anos depois do conflito.

Naquele momento em que Euclides da Cunha pubhcou sua obra, com

sua nova visio sobre Canudos, uma s6rie de fatores la se haviam combinado
para que ela dvesse a grande repercussao que teve, cato que indict aldo de novo

que se engendrava na opiniio da cidade do Rio de Janeiro, que, cinco antes
antes fora palco de manifestag8es pda extij])agro de Canudos. O sucesso de

Os serrdes 6 um signo de algo que estava acontecendo.

Para que acontecesse o conflito em Canudos, dubs 16gicas se chocaram

Uma delay, a dos sertanejos, Euclides da Cunha s6 pode perceber depots de it a

Canudos, Uazendo-a para um debate nacional A este respeito, Glaucia Vilas
Bans diz o seguinte:

Se pensarmos no dilema de Euclides, con&ontado de um lado
com a fomlagao do Estado repubhcano e com a instauragao
de uma sociedade fundada na ci8ncia e na racionalidade

t6cnica, de ouuo, com a cultura singulmissima dos sert6es,

petcebe-se que sua escolba peta can$ite de duds 16gicas
di$icilmente reconcili&Qeis a 16gica da odgem e de
destiny de pertencimento a ama cultara e a t6gica legal,
igzalitaria e nacional, da modernidade. Se a tecotdaqao do

evento extraordinirio de Canudos faz um ''apelo mais forte
aos corag6es e mentes" do que os pdncipios legais e abstratos
do Estado repubhcano e conuibui apara a reuniio de cidadios
em uma comunidade, ela resolve apenas uma dimensio do
problema. A outta face relacionada com o compartilhar de
Ideals individualistas e igualitfrios requeridos n:io s6 para a
formagio da cidadania como tamb6m para a sociedade

5/6/7 - 2003-2004



272 M.awHdo Siaines

moderna, urbane e cosmopohta pemlanece como problems
(gdfos meus)

Este conflito, assumido por Euchdes, pode-se a6umar, trac-the grande

ang6stia, assistindo em Canudos, sem abbr mio de sells ideals repubbcanos, is

barbaridades de uma guerra feith em Dome de um pro)eto de civilizagao.

Este contradigao tamb6m 6 apontada por Jose hlurilo de Carvalho,

quando fda da dicotomia entry dots diferentes p61os. Um delis cont6m os
'elementos afedvos, familiares, comunithios, cooperaUvos, espontaneos; no

outdo, os aspectos racionais, instrumentais, arti6iciais, individuahstas,
conflitivos".Z

Os sert6es n:io (ia 6nica foote de verdade hist6rica ou socio16gica sobre

Canudos. Por um modvo ou por ouuo, imprecis6es e enganos podem ser
encontrados na obra, mas uma coisa precise ser lembrada: se nio fosse Os

serr6es, provavelmente nio haveria tantos outros trabalhos a respeito de
Canudos, como observou seu tradutor dem:io, Berthold ZiUy.8 Zilly costume

diner, nos diversos eventos de que participa, que, para conhecer Canudos, Os

serfdes seria um hero dispensfvel havendo outras fontes molto mats

importantes e outros autores que deram contribuig6es maiores que a de
Euclides da Cunha para a compreensao do fen8meno. A questao 6 que, se nio

fosse Os serzdes, Canudos tetia fido esquecido, juntamente com as obras de

outros autores contemporaneos do acontecimento e tdvez nio houvesse obras

posteriores. Detalhes de Os serrdes em desacordo com reahdades podem ser
encont:radon e Euclides nio perde por isso seu valor.

.N6m do valor como produto hter&io, a elaboragao de Os Sertdes revels

um diferencial 6tico na posture de Euchdes da Cunha em comparagao com as

6 VILLAS BOAS. Glaucia. /7zfnzfnis/a e r0/7zdnffco. o /e/npo passada e/7z Os serf8es cfe
.Ez£c/files da elin/za. In: BENCHIMOL Jaime (org) .BP"asf/ ser /do (hairdos. Rio de Janeiro:
Editora Fiocruz, Rio de Janeiro, 1997, p.160
7 CARVALHO, Jose Murilo de. Of besffa/lzados. S5o Paulo: Cia. das Letras, 2002, p. 60.

8 Simp6sio Internacional Os .SeHdes -- Pem)an6ncia e Rasuras -- keira de Santana (BA), 4 de
dezembro de 2002
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relag6es socials em que se apoiava a produgao intelectual das elites do Imp6rio,

baseadas no compadrio associado ao poder politico. De volta de Canudos, ao
final de 1897, Euclides da Cunha reassumiu sua pro6lssao de engenheiro, sendo

nomeado pda Superintend6ncia de Obras de Sio ]l)arlo para Uabalho na cidade

de Sio Jose do Rio Pardo, onde viveu de 1898 ao final de 1901. Naquele

moments, era responsavel coco engenheiro por uma obra.

Tratava-se de reconstruir um trabalho importante, uma ponte
met61ica de origem francesa, obra de alto navel t6cnico
encontrar melhor localizagao, desmonta-la e remonti-la. Esse
trabaho requeria grande habibdade, e Euclides aprendetia
com ele detalhes importantes para sua proaissao de
engenheiro. Queen l& as anotag6es que fez, arrolando parahso
por parafuso, transcrevendo em plantar coda aspecto da
ponte, percebe que de modo algum ele se desinteressava da
engenharia, que entrava em sintonia com o Ztbos modelo
entronizado por Euchdes, sendo signs da eficfcia e da
positividade das leis da ciancia, 6nicas em que o pensamento
modelo poderia con6iar.

Em seu barracio de cinco, a martens do Rio Pardo, Euclides
realizou de cato duas reconstrug6es: a da ponte metflica e a de
sua viagem a Canudos como testemunha ocular de uma
guerra que ao final Ihe pareceu plena de equivocos. lsolado e
interagindo com a hteratura ciendfica da 6poca, o engenheiro
seguia intuitivamente o caminho do cientista que rev& os
dados a luz de novas teorias para avangar e produzir novo
conhecimento. A ponte era a metifora de Canudos, pols tanto
numb situaq:ao como na outta, havia argo a reconstruir. A
atividade de engenheiro hesse caso nio era incompathel com
a do escdtor. Nas dubs, imperava a ci6ncia.9

Este momento da vida do esctitor-engenheiro d6 perfeitamente a medida

de seu car4ter totalmente diverse daquele necessfdo a pmdcipagio no logo de

in£lu8ncias tipico da iaae&da d# rp#e doliio de Janeko, logo este em que posco

9 ABREU, Regina. O enzgnza de Os serf6es. Rio de Janeiro: Rocco/Funarte, 1998, p.209, 210
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vaham virtudes coco o apego ao trabalho e o zelo. Euclides era a encarnagao de

um espidto rmo ou novo, pois o padrao 6dco hegem6nico nessa sociedade nio se

odentava pelo.P/&a#h do ZzuZ'akzo, na acepgao de S&gio Bumque de yolanda.:

A proposta de #m# a acai r Z#ra estava tamb6m associada a atuagio

dos criticos liter4rios e intelectuais emergentes no inicio do regime

republicano.tt Entry os u6s cridcos hterhios que mats promoveram Os se7"z(%s,

Araripe Junior, Silvio Romero e Jose Vefissimo, embora houvesse difuengas,
era comum o faso de nio serem originarios da Corte do Imp6rio, mas de

diferentes provincias do Norte, o que signi6icava que sua posigio social no R.io

de Janeho fora conquistada, a16m de terex em comum a mf#fa o aZ4f d# #Mab.
Pautavam-se tamb6m polos.P/ha#;a.r do fazed/o e do m##zZo. Assam, Os se7"tales caia-
Ihes como se fosse frito sob medida

O valor moral desprezivel atribuido ao trabalho pda alianga politico
dominante entre classe socials e estamentos no ambiente da iaefdade de rod? do

Rio de Janeiro implicava sua desconsideragao coma possivel forte de lucros e
resultava no nio desenvolvimento de uma disciphna nos neg6cios ou na
produgao, ou sega, o espkito burgu6s estava longe.

Canudos e os militares

Os primeiros mihtares ex-combatentes a publican Hero sobre Canudos

foram o colonel Dantas Barreto e o major Constandno Nary. Ambos dveram

livros publicados ainda em 1898, em extremos opostos do pals, Nary no Para e
Barreto no Rio Grande do Sul.

Nary produziu A gaarf expedfgZo co/zfrs (Ih/zz/dos. Trata-se de um

difrio de campanha, nio tendo o tutor intengao de se dar a anilises ou

descrig6es do memo social, de acordo com a C2/"Za ao Zeftor, capitulo que sewn

io HOLANDA, Sergio Buarque de, Rakes do .Bran/. S5o Paulo: Companhia das Letras,2003

Idem, p. 261
Idem, ibidem.

P. 44
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de introdugao ao livro. Afinna que llae cabin, como militar, um 6nico dever,
;marchar em defesa da pftria obedecendo is orders de deus chefes".aS O

tutor dedica-se, assam, principalmente a descrigao das operag8es, abordando

incidentes acontecidos nos deslocamentos e nas lutas, algumas vezes em forma

de cr6nicas, falando tamb6m da maneira como se formava e reforgava a

solidariedade ence os combatentes, expostos quase permanentemente a

grandes discos. ]l)orem, depois de descrever os combates de 18 de julho, quando
house a tentadva fmstrada de tomas de assalto Canudos, 6icando em seguida as

uopas do Ex6rcito expostas e flagilizadas, Nary faz uma desctigao do aspects

Hsico da cidadela e de deus arredores, concluindo da seguinte maneira: ''Dir-se-

in que o diabo se albava com o facinora Antonio Maciel para Ihe depmar com

ninho digno dos deus designios, donde pudesse, coma ave de rapina, atirar-se
conga a Republica e a civilizagao''.t '

Dantas Barreto era um florianista bem definido ideologicamente, nio

poupando de criticas o entio presidente da Rep6blica, Prudente de Morals,
entendido coco um uaidor dos ideals do marechal Flog:cano Peixoto. Pmdente

representava o retorno dos fulaaa, coma era comum entre os militares chamar

os membros da elite civi]. Pub]icou dois ]ivros sabre Canudos, .A fZZfma

expedffZo d Ca7zwc7os, publicado em 1898, e Acc£de7zres da Gz/er7"s, de 1905,

este 61timo, ficgao criada a partir da viv6ncia do actor.

No primeiro de[es, o autos descreve e ana]isa as ]utas. Define-se, no
idcio do livro ao falar de Antonio Conselheiro, caracterizando-o coma um

ctiminoso que s6 tinha a liga-lo aos outros homers o ddza f .DemerJ?dade, ou deja,

era o iilimigo a ser combatido.

Em .Accfdenres da gz/ez"z"a, os personagens deem dramas pessoais,

inclusive amorosos, no ambiente da guerra, mas nio deixa o tutor de fazed

severos ataques a Prudente de Moraes e a concepg6es polidcas diferentes do

NERY, Constantino Antonio. .d qz/ar/a expedlf o co 2 ed.n/ra (:anudos. 2 ed.Manaus:
Editora da Universidade do Amazonas]1 898] 1997,p. XI.
4 Idem, p. 1 15
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regime cenualizado, com base na hierarquia mihtar. Ao mesmo tetnpo, faz
den6ncias coma a seguinte:

'0 soldado tem em nosso paid ao menos a consagragao da
histoda com a serenidade que a justiga imp6e? N5o. Em vez
disso, o que se note 6 um trabalho surdo, covarde, pma nos
segregar das outras classes, que, segundo os nossos adversatios,
.io devem sentir o influxo da nossa eneJ:gia, o exemplo da

nossa tenacidade, afim de salem fzcilmente dii:igidas".n

Depois de Dantas Barreto e Constantine Neq ', I«[acedo Spares(1985) 6

o tutor mihtar que pub]ica, em 1902, seu ]ivro. Trata-se de trabalho diferente

dos de Dantas Barrett e Constantino Nary, no que diz respeito ao falar do
inimigo, que procura extender, assam como o fez Euclides da Cunha. Este,

quando, no DfZdo de zlmcz expedff#o, classiHica o novo de Canudos coma o
'incompreensivel e bfrbaro inimigo"tc este mostrando uma surpresa, que

prop6e uma questao, que procurma resolver. Em A guez"/"a de (l:a7zwdos,

Macedo Soares, embora tenha atitude semelhante a de Euclides, tamb6m

apresenta a visio de que em Canudos o que acontecia era a manipulagao de

uma populagao ing6nua por suas liderangas, ocupando o discurso religioso o

papel de ferramenta desse dominio. Procura, por6m, refletir sabre o fen6meno.

Apresenta alguns nimeros, cano "sais mile quinhentas habitag6es em
Canudos, onde tlinta mil ceres(...) se agitavam promiscuamente".:'

A descdgao do guerreiro sertane)o feta por Macedo Soared 6 um dos
aspectos que o aproxima de Euclides da Cunha. Pinto-o como guerrilheiro ''que

judo sacrificava a. mobihdade, que era realmente de admiral".i8 Sua admhagao

15 BARRETO, Emideo Dantas. zlbfima expedfgao a Canudos. Porto Alegre: Franco & Irm5o
Editores, 1905, p. 231
6 CUNHA, Euclides. Didrfo de zl/na expedfgao. In: GALV.AO, Walnice G (Qrg) S5o Paulo:

Companhia das Letras, 2000, p. 199
7 MACEDO SOARES, Henrique D. E.. .4 gzfe/'ra de Canzfdos. Rio de Janeiro: Philobiblion /

Pr6-mem6ria, [1902] 1985, p 46.
8 Idem, p. 80
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se manifesto em outros momentos do Hvr o. A descrigao que faz de Canudos e
de sua sensagao ao v6-la pda primeira vez vale a pena reproduzir:

La estava ela, colocada em plano inferior is fatwas a cavaleiro,
a temivel Cidadela, a lendiria capital dos jagungosl A nossa
vista deslumbrada, surgia aquele extraordin&io amontoado de
cases de virios feitios. de cor bai:renta e avermelhada, numb

caprichosa desordem; dominando aquelas 6.000 habitat:6es de
fomlas bizarras, erguiam-se altaneiras e ameagadoras, as dubs
igrejas vis-a-vis, a do BomJesus, ou Tiova, mosuando o flamed
direito a I ' coluna.

Era aquela colossal povoagao habitada por 30 ou 35 mil
pessoas fanatizadas e de armas em punho, prontas a moller
pelo seu ideal, que a 2' coluna, com 2.200 homens, pretendia
assaltar e conquistar; era essa, naturalmente, tamb6m a
intengao da I ', culo bombardeio desde cedo flagelava a
Cidadela: os seus proJ6teis e os nossos if se enconUavam nas
suas cases e lgrejas-

(...)

Depois de Macedo Soares, Canudos parece ter 6icado de lido por um
per£odo no Ex6rcito. Houve, em 1952, na Escola Superior de Guerra, uma

Scma8a de nucbdes da Chiba (C q&e }te 4de & Os Sert6eq, qne \efn ddQ cano

um dos mentores o entio tenente-colonel Golbeq do Couto e Silva 20. Nio ha

regisuos de tal evento nas revistas formadoras de opiniao no keio mihtar, o

que me levi a supor que tal J'ema#a tenha se voltado para um circulo resuito,
com poucos o6iciais do Ex6rcito, ou das Forgas .Annadas de um modo gerd,

colno parucipantes

Nos argos 50, apareceu outdo Rotor de livro sobre Canudos no ambiente

mi[itar. Foi Dante de Me]]o,2i que dedicou seu ]ivro a contestar Os se7"tees, sem

9 Idem, p. 90,91
20 GASPARI, Elia. .4 df/adz{/'a der/"ofada. S5o Paulo: Companhia das Letras, p. 133, nora 53
21 MELLO, Dante de. ,4 verdade sob/'e "Os serrdes". Rio de Janeiro:Biblioteca do Ex6rcito
Editora, 1958.
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deixar de reconhecer em Euclides da Cunha "uma entidade lara", que teria se

comovido com o sertanejo, mas principalmente por entend6-1o como vencido

e, por isso, solidarizar-se com ele.

Acredita que Euclides teda outta visio do homem do sertio, casa a 4'

expedigao tivesse sido derrotada, como as u6s primeiras, e Os serzdes Hesse a

ser escrito tendo como paco de fundo uma grande guerra civil entre
republicanos e monarquistas. Entende ele, que tamb6m Castro Alves teria outta

visio dos negros, caso voltasse a viver no s6culo 20. Diz ele que Castro Alves

nio teria escrito O 7zzz to /zegre£7"a, se pudesse conhecer os descendentes dos

antigos escravos, por quem autre grande desprezo 22 Da mesma madeira,
Euc[ides da Cunha terra escrito outta ]ivro, menos simp6tico aos sertanejos, se

Canudos, em vez de massacrada, houvesse derrotado a 4' expedigao.

E precisamente neste ponto que se localize o diferencial de um livro,
Clz/zwdos; ofsdes e re fades, de Oliveiros Litrento, que analisarei adiante. E

uma proposta de mudanq:a de atitude da insdtuigio mgitar em relagao a
Canudos. iE uma busch de entendimento, deixando de lido conceitos em que se

acreditava antedormente.

Out:ro tutor mihtar importante e representalivo do debate sobre
Canidos denso do Ex6rcito foi Tdstio de Alencm Araripe,(1894 1969)
Mihtar de carreira, concluiu o curso na Escola Mibtar, como aspirants, em

1915, chegando a minisUO do Superior Tribunal Militar, cargo que exerceu
entre 1952 e 1964. E tamb6m tutor de Gz/errs cf fZ /zo .Rfo Gra7zde do SzzZ

098CD e lasso Fragoso, wm police da b st6ria de zossa E)c6rcito (196a8.

Araripe presidiu o Instituto de Geogra6la e Hist6ria MiLtar do Brasil

(IGHb1]3) em dubs ocasi6es, a primeira, de 1948 a 1949, e a segunda, de 1952 a

Ao contritio de seu hom8nimo, o cdtico Armipe Junior, o general

Araripe nio tem muita esdma por Euc]ides da Cunha. ]nicia seu ]ivro,

referindo-se a ele, dizendo que crescera ouvindo hist6rias de Canudos, em

1961

zz Idem, 251
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Be16m do Para, contadas por militares ex-combatentes. Diz o seguinte

respeito de seus pi:imeiros contatos com Os sertdes:

Quando, imbuido de grande ardor professional, en&entei a
decantada obra ''Os sert6es" soni profunda desilusao, com as
nsidiosas restdg8es feitas aos valorosos soldados do Dover
Meu natural sense realistico, avesso aos excessos da fantasia e

do dogmatismo nio me pem)itiu que me enfileirasse aos
endeusadores intransigentes do renomado escritor. Nunca
chegueia compreender grande pane das an6hses e criticas de
Euclides da Cunha. Falha minha com certeza, porque 6 vox
populi, de "nio haven necessidade de mais cdtica da obra
monumental, que nio precise de condescend8ncia de chaco
album''.z')

No decori:er do ]ivro, Araripe faz vfrias refer6ncias ao que champ de

:panfletatios" e '' ''estrategtstas de gabinete", entre os quais Euclides da Cunha

parece estar incluido. Seu discurso 6 sempre o de defender a corporagao mihtar

e seus her6is de cdticas que Ihe sejam fdtas.

Ao 6tnal do ex6rdio, Araripe posiciona-se a respeito do modo coma

apresentm publicamente a figure do sertanejo. A citagao 6 interessante porque

traz exatamente a posigao do autos, seu estilo e as palavras que escolhe user:

Nao visamos provocar po18micas. Queremos apenas colher
ensinamentos e reparar a injustiga, intencional ou nao, que se
odginou da monumental obra de Euchdes da Cunha
Ressendmentos recalcados levaram os homers p6blicos a
calar o esforgo sobre-humana do Ex6rcito da primeira d6cada
republicana, dos her6is de Canudos, chefes e soldados, n5o
apenas ga6chos ou paulistas, mas soldados de todo o Brasil,
sertanejo, sulino ou litoraneo, imolados em ressarcimentos a
errol e incompreens6es de maus brasileiros

!SARARIPE, Trist5o de Alencar. .Erred/£8es nzf/flares contra Canzfdos. Sez/ aspecro marcia/.
2 Ed. Rio de Janeiro: Bib]ioteca do Ex6rcito, { 1960] 1985, ex6rdio.
O autor n5o diz de quem 6 a citagao entry aspas
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Nio 6 endeusando o bronco, o Jagungo, o cangaceiro

facinoroso, levando-os pelo mundo afore em 61mes e em
cantos que nos imporemos ao respeito dos outros povos.24

lsto 6, friar do hoinem do sertio em 6ilmes e centos 6 algo condenfvel

O centenfrio e as revistas militares

Em 1997, completmam-se cem anon do final da Guerra de Canudos. Este

centenfdo foi mmcado por diversos acontecimentos: debates no keio universitfdo,

nos meios de comunicagao, em filmes. A refa6ncia aos cem ands do fim da guerra

esteve sempre presente. Com o Ex6rcito nio podeda ser difwente. Em 6, 7 e 8 de

outubro de 1997, foi Olgailizado o simp6sio Cemre7zdna de Ca7zz/dos (7SPZ

/PP79, no Instituto de Geogpnfia e Hist6da lvlili&ir do Brasil Antes dde, coma wna

prepamgao, o tema foi sends pautado pdas publicag6es ped6dicas de circulagao
entre os mihtmes do Ex&cito Brasileko, .Reofsza do .Ex&-cato .BrasfZefro e .A

D(:Hescz A%zclozzaJ, sendo tamb&n Uatado pda edigao especial da Reufsta da

[ns auto de Geogra$a e Hist6ria Militar do Blasi!. Votam ao loan ]] texias,
ent:re mtigos e comentfdos, sendo que dois dues forum repeddos em dais de uma

publican:ao, perfmendo um total de vince inserg6es nos veiculos de debates. Foray

des os seguintes:

1. MARTINS, Paulo Emilio Matos. "Cinqtienta Ant6nios e uma
trag6dia: Canudos". in Re'ofsfs do .EfZrcfto .BrssfZefro - Vol.
133 -- 2' Uimestre de 1996

2. COUTINHO, Sales, Teixeira, Rocha, N£inussie CastDhos. ''A

Campanha de Canudos": in .Reofsf do .ExZrcfto .Brash/afro
Vo1. 133 -- 3' trimestre de 1996

3. PAUL:.A, Luiz Carneiro de. "Conversando sobre a Guerra de
Canudos" .in .Reufsta do .Ekd>cfto .Brssf/afro -- Vo1. 133 -- 4'
trimestre de 1996

Idem
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4. Sll:.VA. Carlos Alberto Martins. "Cem argos de Canudos." in .4
Z)eHesa ]Vacfo/zs/ Ano LXXXl1 774 4' uimestre de

FONTES, Oleone Coelho. ''O 'Fogo de Uaui ': estopim da
Guerra de Canudos". in .ReufsZ do .ExZrcffo .BrasfZefro -
Vo1. 134 -- 2' tdmestre de 1997

MATTOS. Mario Gomes. "Relembrando Canudos." in
.Reufsrs do .ExZrcffo .Brssf/ef/o -- Vo1. 134 -- 3' uimestre de

MELLO. Nilson Vieira Ferreira de. 'Versos encontrados em
Canudos". in .Reofsf da fkdlcfro .BrssfZef/"o -- Vo1. 134 -- 4'
uimestre de 1997

8. CANUDOS. A DeHesc? Nhcfo;z / Ano LXXXl11 778 -- 4'
trimestre de 1997 -- Editorial

MACiEL Marco. ''Simp6sio Centenfrio de Canudos".in A
Z)eHesa /VacfoKzz/ Ano LXXXl11 778 4' trimesue de
1997

10. RIOS, Jose Ardour. "0 enigma de Canudos". in 4 1)e$esa
AZac£07zaZ -- Ano LXXXl11 -- 778 -- 4' tlimestre de 1 997

11. BENTO, Claudio Moreira. "Um significado da Guerra de
Canudos". in A I)e6esa Arac£07zs/ Ano LXXXl11 778 -- 4'
uimestre de 1997

12. NO CUMPRIMENTO DA LEI. in .Reufsts do .rG.Z121/WB --
Ano 57 -- n 83 -- 1997 -- Editorial

13. MACiEL Marco. Abertura do simp6sio "CENTENARIO
DE CANUDOS (1897 1997)". In RePfsfa do /G/=[4/B
Ano 57 -- n 83 -- 1997

14. RIOS, Jose Arthur. O enigma de Canudo$. in RePfsfa do
.rGHMB -- Ano 57 -- n 83 -- 1997

15. FROTH, Guilherme Andrea. Expedig6es pohciais a Canudos.
in Re fszzz do .rG.Zlil/WB -- Ano 57 -- n 83 -- 1997

16. MOURA, Aurehano Pinto. As dubs 61dmas expedig6es a
Canudos. in Reoisfs do .rG.Z122WB -- Ano 57 -- n 83 -- 1997

18. RIOS, Jodi Arthur. O enigma de Canudos. in Reufs£s da
.ExZrcfto .Brssf/afro -- Vo1. 135 -- 1' trimestre de 1998

19. Sill..VA. Alberto Martins da. M6dicos em Canudos. in Rapists
do .ExZrcfro .BrasfZefro -- Vo1. 135 -- 2' tdmestre de 1998

1996
5

6

1997

9
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20. LITlIENTO, Obvei£os. Canudos e o Jacobinismo.in A
D(gbSa Arac£07za/ Ano LXXXl\r 782 4' tdmesue de
1998

O objeto aqui6 a apreensao de Canudos pelos mihtares do Ex6rcito

Brasileiro. A hip6tese 6 a de que o Hvr o de Oliveiros Litrento, C4/ladas: pfsdes

e reofsdes, permite extender coma a representagao de Canudos ent:re os
militares se alterou.

Oliveiros Litrento, no exercicio de revisio que empreende em seu ]ivro

discute a 16gica interna daquele que era vista pelts autores militares anteriores

apenas como inimigo, o homem de Canudos em suns relag6es sociais. Embora
encore essa tarefa, 6 perceptivel o cuidado que o tutor tomb ao tratar de

assuntos que se tornam po16micos a parlh de que se apresente uma nova visio

a seu respeito diferente daquela uadicionalmente reconhecida dentro da
instituigao mlitm.

Oliveiros Litrento: o exercicio de uma revisgio

O hero Ca/zwdos: fades e reu£s6es tem dubs caracteristicas que

precisam ser ressaltadas em primeiro lugar: 6 obra de um intelectual que atta
no interior do Ex6rcito Brasileho e sua produgao foi uma sugestao da

Biblioteca do Ex6fcito Editora, durante os debates motivados pelo centenhio,

em 1997, da Guerra de Canudos, que aconteciam na sociedade brasileira e no

Interior da instituigao. O cato do hvro ter fido eiacomendado indict a

preocupagao da editors e da instituigao mditar com o tema.
O autos, OHveiros Litrento, iniciou a careira mihtar em 1945, quando foi

declarado aspirante a oficial, combhando-a, em seguida, com carreira juddica,

sendo doutor em Dkeito e professor de Direito Constitucional, Direito Penal
Mihtar e de Direito Internacional P6blico, na Academia Mibtar das Agulhas

Negras(Amen), desde 1955. Chegou ao pasta de colonel em 1974.
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O colonel Luiz Paulo Macedo Canalho, presidente do Instituto de

Geogra6a e Hist6ria Mditar do Brash(IGHN{B) c presidenEe do conselho

editorial da Biblioteca do Ex6rcito Editors foi quem propos ao colonel Ohveiros

Litrento a fdtura do ]ivro, por ocasiio do centenffio da Guerra de Canudos, em

1997. O que o moveu foia consideragao de que Canudos era "uma patna da
hist6tia do Brasil que estava sendo -- este sendo -- muito distorcida".ZS

Favorfvel a revis6es de acontecimentos hist6ricos, desde que haha novas

fontes e nio apenas motivag6es ideo16gicas que dsem a destlllir a mem6tia e a
idenddade das insdtuig6es, entende o colonel Macedo que algumas abordagens

de Canudos procuram brechas para atacar o Ex6rcito. Diz ele ainda que:

O problems de Canudos nio terra ganho a dimensio que
ganhou se nio tivesse havido uma figure, Euclides da Cunha
House uma coisa bastante similar, um outdo epis6dio da
hist6ria do Brasil, o Contestado, abrangendo uma area muito
major, uma coisa muito s6tia, e, no entanto, pouco se sabe e

se explora do Contestado porque faltou a pena e a voz de
Euckdes da Cunha.

Euchdes da Cunha era um jornalista conceituado. Na verdade,

hf um porto a considerar: Euclides da Cunha chegou no
final, nio acompanhou tudo e nio foi realmente la, no quente

Ele tomou depoimentos de outros.26

Para se entender um acontecimento hist6rico, acredita ser necessftio

ajustar-se o olhar ao olhar do tempo em que ele se deu, para nio se ester sujeito
as' distorg6es da distancia, o que signi6ica considerar a con)untura da 6poca.

Condnuando na mesma linda de pensamento, o colonel aHuma que "A

media, insuflada pda esquerda, 6 precise que se diga, explorou muito Canudos,

atacando o Ex6rcito, querendo associar atrocidadestque aconteceram em

25 Entrevista concedida pelo coroner Luis Paulo Macedo de Carvalho, em 28 de agosto de
2003, nas dependencias da Biblioteca do Ex6rcito Editora, no Palfcio Duque de Caxias, no
Rio de Janeiro.
6 Idem
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Canudos] iRevolugao de 1964, coma se houvesse uma uadigio do EK6rcito de

ser torturador, matador".27

Em seguida, o colonel aborda a questao da degola de prisioneiros

denunciada por Euclides da Cunha. Diz que houve a degola e tanta explica-la

como uma tradigao hist6rica introduzida na Espanha pelos mouros, t:razida
para a America e absorvida pelos combatentes brasileiros na Guerra do
Paraguaie ouuas lutas no sul do continente. Sempre a6umando o canter liberal

do Ex6rcito Brasileiro, o colonel diz que a pratica da degola, absorvida no Sul,
foi manifestar-se em Canudos.

A6uma que Canudos era um problema local, nio se tratava de uma
sedigao anti-republicana, que poderia ter fido resolvido nas instincias do estado

da Bahia, sem a intenengao do Ex6rcito, nio fossem as diversas articulag6es

dos poHticos de um modo gerd, tanto os baianos, como os que dirigiam o pals,

pris o Ex6rcito cumpriu ordem do governo federal. Entende que a guerra nio
teria acontecido se nio fossem essas injung8es poHticas.

Procurando reparar injustigas feitas ao Ex6rcito, o colonel Macedo

tomou a sia responsabilidade de organizer um semin6tio, aberto:

comemorativo dos cem anon de Canudos, no IGHMB. Considerava ele que

faltava uma obra moderna, impartial, para mostrar o assunto is novas gerag6es.

Data proposta a Ohveiros Litrento de faber o livro.

Do mesmo modo que o colonel Macedo, que acredita que o conflito

militm em Canudos poderia ter side evitado,a Litrento deane-se em relagao a

Canudos, dizendo o seguinte:

Aquela campania fratdcida nada teve a ver, em verdade, com
o monarquismo e sua restauragao. Nem implicitamente com a
Rep6blica, ainda que pele Conselheiro identificada ao mal
que, como as sects, problema pessimamente solucionado:
tamb6m gerador do conmto, mas conUto religioso a ser
rcsolvido na jurisdiWao estadual banana. Jamais na federal

27 Idem

L !dent
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obdgando as expedig6es militares, sobretudo ao Ex6rcito, o
caminho da restauragao da order, uma vez a legahdade
ameagada. Assam, possibilitou que simples qucstao de poHcia
viesse a transformer-se em lute fratdcida de proporg6es
consideraveis. Uma "guerra" que, coma bem assinalou Jorge
Calmon, velo a ser uma tragicom6dia de equivocos. Um
visionfrio entre a Monarquia e a Rep6blica, Antonio
Conselheiro, nem monarquista nem republicans, era o profeta
do ressentimelato, circunstancialmente pertulbador da olden:
personagem biblico a lembrar vagamente os profetas dos
ptimeiros tempos do Cdstianismo, asceta e penitente est6ico.
Tomado luiz, pelos jagungos, para acolher demandas de
prejudicados, tentando amparar, de maneka leica e ptimidva,
o direito adquiddo, o ato juHdico perfeito e a coisa julgada.
deus seguidores, vindos de outras panes do sertao,
escorragados, indispostos, em hce da injustiga e da pobreza,
desajustados com os senhores da terra, acossados belo solo
pedregoso e calcinado do sertao, ignorantes demais para o
entendimento politico das reformat de govemo representadas
pda Monarquia e a Repiblica, lograram ser dtas, nio
obstante, pele heroismo {mpar, na defesa de Canudos.29

Neste pequeno trecho estio contidos os pontos fundamentais a serem

analisados na obra de Litrento: a questio da injustiga, a dos problemas

relacionados com as estruturas sociais, a da religiosidade e a da guerra, com

deus epis6dios de vio16ncia e heroistho. Este tamb6m caractetizada a rupture

com os autores miEtares antetiores a ele, que viam em Canudos um inimigo:

uma sedigao monarquista, auav6s da mobaizagao de fanfticos, que precisava
ser vencida militamlente.

Vale ressaltar tamb6m o uso da palavra "guerra" entry aspas para se

referir ao que aconteceu no sertio da Bahia, sugerindo a impropriedade do
termo. Com isto, o autos se coloca em concordfncia com o colonel Macedo

que considera a guerra "um fen6meno social quito mais complexo '' do que

29 LITRENTO, Oliveiros. Canzldos. visdes e revkdef. Rio de Janeiro: Biblioteca do Ex6rcito
1998, P. 38
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aquele acontecido no sertio da Bahia,ao preferindo faint em campanha de
Canudos, em vez de guerra de Canudos.

If tamb6m importante a tomada de posigao de Litrento em relagio a
Eucbdes da Cunha: ata um artigo scu, pubhcado no Jor7z / do Commercio,

do Rlo deJaneko, de 10 de margo de 1993, ano da comemoragaa do centenfrio

da instalagao do Arraial do Belo Monte em Canudos, em que reverencia

Euclides da Cunha, comparando-o a romero, a6umando que em Os sertdes

sio encontradas "as emog6es da OdfssZfa e o itinerhio sangrento da /7£2zda '
Valorizando Euclides, o actor se diferencia de ouuos, coma Dante de Mello e

Tristio de Alencar Araripe.

O ]ivro, com 262 p4ginas, pubhcado em 1998, teve tiragem de tr6s mil

exemplares. Foi prefaciado pelo senador e ex-presidents da Repablica, Jose

Sarney. E edigao gra6lcamente bem cuidada, com 25 fotogra6las da guerra.
A16m de autores maitares, traz na bibliogra6ia e em 288 notes de p6 de patna

autores acad6micos como Gilberto Freyre, S6rgto Buarque de Flolanda,

Ralmundo Faoro,Jose Calasalls, b£mco Antonio Villa, H'alnice Galvin e Maria

lsaura Pereira de Queiroz, a16m do jornalista Edmundo broniz, e,

principalmente, Euclides da Cunha. Em ap6ndice, apresenta uma entrevista do
auto: comJos6 C,I«:ans.

A valorizagao de Euclides da Cunha e a entrevista com Jose Calasans sio
dots marcos de refer6ncia do tutor. A simpatia manifesta por Euclides da

Cunha da a Litrento uma posigao diferente daqueles que, at6 entao, vinham se

ocupando de Canudos no lneio nlilitar. O apandice com Jose Calasans,

pioneiro na tentative de transcended Os sert6es no estudo de Canudos, marco
sua escolha por buscar os autores que, no memo acad6mico ou de forma

independente, procuraram invesdgar o fen8meno Canudos. Este esp6cie de
balizamento 6 importante porque da a medida da tentadva do autos de se
libertar das antigas formulag6es e interpretag6es que vinham formando o

pensamento do meio mlitar. Os autores de textos sobre Canudos

30 Entrcvista de 28 dc agosto de 2003
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prestigiados entre os militares, at6 entio, sio citados por Litrento mas nio
oriental seu pensamento, embora estejam presences e baja o di61ogo com des.

O livro este dividido em 9 capitulos de analyses, a16m de um de

conclusio e um ap8ndice, com a entrevista feta com Jose Calasans. Nos quatro

primeiros, o tutor procure extender o fen6meno Canudos. No quinto, no

sexto, no s6timo e no oitavo, analisa as quatro expedig6es mditares conga
Canudos. No capitu]o 9, que tem o mesmo dtu]o do ]ivro, Ch7zz/dos: £s6es e

reufsdes, apresenta resumidamente o que pensam os seguintes autores, fiesta

ordem: Euclides da Cunha, Gilberto Freyre, Flentique Duque Estrada de
lvlacedo comes(tenente participants da quarta elpedigao contra Canudos),
Tristio de Aratipe(general aposentado, em 1964, coma membro do Superior

Tribunal b4ilitat), Datatas Bmreto(colonel participante da quarts expediWao

contra Canudos), Sylviollabello, Atdiba Nogueira, Olimpio de Sousa Andrade,

Walnice Nogueira Galvao, Robert M. Levine e M&io Vargas Llosa.
Mosua-se ai uma caracteristica essencial da obra e de seu car4ter

inovador no ambiente cultural do Ex6rcito. Os autores nele apresentados

olham para Canudos, nio como um inimigo, mas do ponto de asta de subs
raz6es. Trata-se, assam, de uma proposta de revisio de um debate no interior

da coJ:poragao, como o pr6prio dtulo sugere.

Em um trecho revelador do carfter de revisio da obra, Litrento prop6e
a seguinte questao: 'Serf que as recordag6es de Antonio Conselheiro e da

comunidade de Canudos nio nos atormentario enquanto permanecer, sem
solugao no Brasil, o problems da reforma agrfria?".St

A tensio do memento em que Litrento escreve

No debate de Canudos existiu uma tensio relacionada a outras

discuss6es que se processavam no interior do Ex6rcito, entre das a da criagao
do Minist6rio da Defesa e da definigao de responsabilidades por

LITRENTO, Oliveiros. Ca/ztfdof: vis6es e /'ev£s6es. Rio de Janeiro: Biblioteca do Ex6rcito
1998, P. 157.

.l:-@dl$o, n ' 5/6/7 -- 2003-2004



288 Mauddo Siaines

acontecimentos do pedodo de 1964 a 1985. Esse debate, que por si s6 tinha

elementos de tensao, aconteceu em memo a outras transformag6es relacionadas

com o afastamento do Ex6rcito da participagao direta na politico.

A anflise das pubhcag6es ped6dicas que ckcdam dentro do Ex&cito
reve[ou a exist6ncia de (]iferentes vis6es de Canudos. Se tomen:nos os editodais

de dubs revistas publicadas quase ao mesmo tempo, A De]es ]VacfonaZ, ano
LXXXl11, 778, 4' trimestre de 1997, e o editorial Re'ofszzz do /mszffz/to de

Geagrc(Pa e 17fsfdd iWfZfrar do Brash!, Ano 57, n 83, 1997, teremos posig6es

totalmente diferentes. Na ptimeira delas, uma proposta de revisit, na segundo

\Jma posigao defensiva, com justi6lcadvas para a agro do Ex6rcito em 1897.

O Ex6rcito se rediscute quando muda seas simbolos

A presenga do Ex&cito na condugao polidca do pals pode ser asta nos
pap6is desempenhados por sous ministros 3z em diversos momentos da hist6ria do

Brasil A atuagao dos ministros mihtmes, especialmente o ministry do Ex&dto, teve

sempre importancia politico, nio apenas duarte o regime de 1964-85.

O papel que o Ex6rcito cumpdu, pradcamente durante todd a hist6ria

republicana, ou com intervene:io direta no coder politico, ou com press6es em
uma ou opera diregao, alterou-se em 1985. Em 10 de junho de 1999, com a

extingao dos minist6rios militares e a criagao do Minist6rio da Defesa, deh)fu-

se uma situaq:io, que se desenhava desde 1985, em que as Forges Annadas

deixaram de pardcipar dketamente do poder politico. Os u6s titulares do
Minist6rio, desde entao, forum avis.

Paralelamente a essa reorganizagao do Estado brasileiro, em que a

presenga da instituigao militar 6 diminuida, existe denso do Ex6rcito uma
rediscussio de simbolos da instituigio. O processo nio 6 novo. Ao longs do
s6culo 20, diversas alterag6es se sucederam nos sistemas simb61icos do

s2 0 6rgao governamental se chamava Minist6rio da Guerra, passando posteriormente a
Minist6rio do Ex6rcito. Havia as pastas ministeriais equivalcntes da Marinha e da
Aeronfutica
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Ex6rcito e nos rituals e solenidades as des relacionados, em consonfncia com o

momento portico vivido polo pals. Cello Castro usa o termo /'#z'e#pZo para

designar esse processo. Exphca que nio se trata de atdbuh qualquer valor
negadvo ao processo, nio esb a6umando que haha algo de "falso ou mendroso

por oposigao a aldo aut8ndco ou verdadeho",': tratando-se, de "o tentative

de expressar identidade, coesio e estabilidade em memo a situag6es de rapida

transformagio hist6rica, atrav6s do recurso a invengio de simbolos que
evocam continuidade com um passado muitas vezes ideal ou mitico."34

A revisio de Canudos dentro do Ex6rcito aconteceu dentro desta

mesma perspective, em circunstfncias de6inidas, por um lido, pdas press6es

surgidas por ocasiio do centenatio, em 1997, por outdo, pdas mudangas

institucionais que representavam menor presenga da col:poragao na politico. A

cdagao do Minist6rio da Defesa, em 1999, foi resultado de estudos e debates

instalados desde o inicio do primeiro governo de Fernando Hem:ique Cardoso,

em 1995. Ou sega, o centenhio de Canudos, assam como os debates nas
re\dstas militares, aconteceu dentro do mesmo intervalo de tempo em que se

preparava a criagao do Minist6rio da Defesa.

A primeira mudanga de simbolos anahsada por Casio foia troca de

l\manuel Luis Os6tio(1808-1879), o general Os6J:io, por Luis AJves de Lima e
Sil\-a(1803-1880), o duque de Caxias, no paper de pauono da instituigao, em

1923. Entende tal alteragao coma "panto focal de um conjunta de
investimentos simb61icos da elite mMtar nas d6cadas de 1920, 30 e 40".35

Anahsando as estftuas equestres de Os6do e Caxias, encomendadas ao
escultor Rodolfo BemudeUI em 1888, inauguradas em 1894 a de Os6rio e em

1899 a de Caxias, Castro observe que Os6tio 6 representado como um guerreiro

em agro, enquanto Caxias 6 most:redo coco um aristocrats e estrategista. O
cavaco de Os6do esb em movimento e ele tem a espada desembainhada, como se

estivesse em memo a uma bataha, enquanto Caxias este parado e tem um bin6culo

33 CASTRO, Celso. .,4 fnvenf o do .Brdrciro brash/afro. Rio de Janeiro: Zahar, 2002, p. lO.
s4 Idem, p. I I.
s5 Idem, 13
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em uma das maas, na posture de queen acampanha lutas que uavam a alguma
distfncia. A instituigao de Callas como patrono do Ex6rcito tem como objetivo,

segundo Casus "a afirmagao do valor da legdidade e do afastamento da politico,

a bem da unidade interns do Ex6rcito, despedagada, nos anos 20, por diversas

revoltas intel:nas e cHvagens politicos",sa annnagao este Jlbita logo depois do

epis6dio dos 18 do Forte, em 1922, a primeha da revoltas mditares daquilo que

ficou conhecido como tenentismo. Caxias, corresponde, assam, a busch da

discipline e da order no intel:ior da instituigao.

Hi ouuos cultos dentro do Ex6rcito. Os6rio deixou de ser patrono do

Ex6rcito e tornou-se patrono da alma da cavalaria, sends os tamb6m her6is da

Guerra do Paraguai Sampaio e Mallet patronos das armas da infantaria e da
artilharia respectivamente.

Depois da passagem de Os6do a Caxias como pauono do Ex6rcito, dois

outros cultos, importantes, que se associam entre sie signi6icam a aWaD poHtica

do Ex6rcito, o golpe de 64 e a chamada Intentona Comunista, de 1935.

Refetindo-se a Intentona, Castro diz o seguinte:

O regime mUitar iniciado em 1964(e que durada 21 duos) deu
novo alento a comemoraS:io. O principal elemento utiEzado
nos discursos passou a ser a id6ia de que, em 1964, os
comunistas teriam tentado uma nova investida e que asta, a
semelhanga de 1935, fora impedida pda atuagio vigaante das
Forges Armadas. Ou seja, o mesmo inimigo de tr6s d6cadas
antes kinda precisava ser combatido. A associagao entry 1935
e 1964 tornou-se obdgat6ria. A16m disso, passou a ser feith
em todos os quart6is a leitura de uma ordem do dia conjunta
dos ministros das Forges Armadas, por ocasiio do adversfrio
da ''Revolugao '' de 31 de mars:o de 1964. Ambas as
comemorag6es reforgavam-se mutuamente, fortalecendo o
espilito anticomunista nas Forges Armadas.37

36 Idem. 20
37 Idem, 59
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Tanto 35, quanto 64 forum perdendo importancia, depois de 1985. Em
1995, o primeiro ano do governo Fernando Henrique, pda primeha vez nio
houve a ordem do dia conjunta relative ao volpe de 64.38 0 acontecimento

sequer foi mencionado em ordem do dia, em 31 de margo de 2003,30 de acordo

com decisio que nio teve in£lu6ncia do Minist6rio da Defesa, partindo
exclusivamente dos comandantes do Ex6rcito, da Marinha e da Aeronfutica.

Em 2004, o comandante do Ex6rcito, general Francisco Roberto de

.Albuquerque, em order do dia, apelou aos soldados, entendendo estes como

todos os membros do Ex6rcito, para que buscassem e valorizassem a paz e,

especificamente quanto a mem6ria de 1964, que reverenciassem a discipline e a

order, e que nio temessem "as trallsformag6es que aperfeigoam sem mutilar,

que constroem sem destruir e que reforgam a nogao de autoridade '
A l#/ex/oxa teve comemoraQao discrete em 2003. A solenidade se realize

uadicionalmente na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, onde aconteceu
tentadva de sublevagao de fatwas mditares lideradas por oHlciais comutlistas. A

principal ngura pabhca presents foio chefs do Comando Mihtar do Leste,
general Mandel Luis Valdevez Castro, sem a presenga de qualquer autoddade
civil. A ordem do dia do comandante do Ex6rcito, assim como a de 31 de

margo de 2004, teve um tom evidente de pacificagao, de nio alimentm tens6es.
Como a solenidade incluia uma ''chamada nominal dos her6is", isto 6 dos

mlitares mortos pecos que participaram da tentative de rebeliao, o documento

a6uma a lembranga dessas pessoas, mas diz que "foi restabelecida a paz '' e que,

em fungao disso, "syria um desservigo reacender mfgoas e ressentimentos",

apelando para que "o perdao permits a superagao de desavengas passadas:

E preciso nio esquecer o contexts em que essay declarag6es e

posicionamentos v8m acontecendo. Em 14 de agosto de 2003, foi empossada a

Comissio de Mortis e Desaparecidos Politicos da Secretada Nacional de
Difeitos liumanos. Na ocasiao, o presidente da comissao, Luiz Francisco

s8 Idem. 63.
O G/obo, 01 de abril de 2003
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Carvalho Filho, a6umou que "setores das Forges Armadas e do Ex6rcito estio

resistindo a abbr arquivos que poderiam facilitar a locahzagao e identiBlcagao de

militantes politicos mortos durante o regime mihtar '', informou o jornal O

Globe, de 15 de agosto.

Assim, as mudangas de s£mbolos acontecem ao mesmo tempo em que se

rediscute a atuaq:ao passada da insdtuigao. Trata-se de um processo
necessaaamente tenso.

Nio se pode estabelecer uma relagao de causahdade entre as mudangas

de simbolos e de mites do meio mgitar e a revisit de Canudos expressa na

obra de Liuento. Pode-se, por6m, supor que o Ex6rcito viveu mudangas,

relacionadas com seu afastamento do cenUo de decis6es politicos, e que essas

mudangas tornaram o ambiente da instituigao propicio a redsio de Canudos,

quando o assunto foi posto em pauta pelo centenario, em 1997.
f interessante obsewar como Ohveiros Liuento e o colonel Macedo,

que propos a O]iveir os Litrento a feitura do ]ivro Ca/zwdas: fades e 7"eofsdes,

usam o mesmo raciocinio presente na ordem do (]ia do comandante do

Ex6rdto a respeito da l#/e//Xo a Coma Afa. Liuento, depois de afirmm que a
vio18ncia, inclusive a degola, era pratica comum aos dots lados em Canudos, diz

que "Nem todos os males deveriam ser atdbddos, como levianamente vem se

propaganda at6 hole, is fatwas expedicionarias vencedoras na campania

fratddda de Canudos que, repedmos, enalteceu tantos bravos, jagungos

mihtares, hole umanados pda hist6ria''.40

Este irmanar-se pda hist6ria 6 menos uma constatagao que

manifestagao de um desejo de paci6tcaS:ao entre o estamento mditar e outros
sujeitos socials. A proposta do general Francisco Roberto de Albuquerque,

comandante do Ex6rcito, de que ''o perdao permita a superagao de desavengas

passadas" faz o mesmo senddo se aphcada a Canudos, a revolta de 1935 ou a
guertilha do Araguaia.

40 LITRENTO. Oliveiros. Ca/?zfdos. vBdes e revfs8ef. Rio de Janeiro: Biblioteca do Ex6rcito
1998, P. 148.
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As comemorag6es de acontecimentos significam uma busch de

identidade com um passado que se deseja ter como pa'&ao Os cultos em que
se reverenciam her6is e m6,rtires de confrontos entre pro)etos diferentes de

organizagao social, como os da /#/ Zo a de 35 e do golpe de 64, vgm tendo sua

importancia uluapassada pda rever6nda a I ' Batalha dos Guararapes, travada

em 19 de abril de 1648, conga os invasores holandeses de Pernambuco

Interessante obsewar que se trata de acontecimento anterior a constituigao de
um Estado brasileiro, moma lute de guerrill)as contra um invasor estrangeuo,
sendo os her6is dessa batalha de etnias diferentes. A Batalha dos Guararapes 6

celebrada no que foi de6iddo pelo decreto presidencial de 24 de margo de 1994
cano o Dia do Exgfcita Brasiidro.

O colonel Macedo discorda da escolha da Batalha dos Guararapes como

simbolo da criagao do Ex6rcito Brasileiro4t porque naquele epis6dio nio havia

Estado nacional brasileiro, nem sentiments de p6tria relacionado ao Brasil
como um todo, mas a localidade, isto 6, a um pedago do atual estado de
Pernambuco.

As reMs6es a respeito da atuagao do Ex&cito e dos mlitares de um modo

gerd no trato com presos politicos oposicionistas no regime de 1964 a 1985
tamb6m 6 elemento de tensio. Nio 6 a toa que o colonel Macedo fez re£a6ncia4z

direta a telagao entre as acusag6es feitas ao Ex6rcito a respeito de tortwas, no

regime de 1964-85 e aquelas relacionadas a vio16ncia em Canudos, em 1897.
Assim, char de Canudos nio efa nIRo absolutamente tranqiiao, e o actor que

propusesse a rwisao, sendo oficial do Ex&dto, necessitaria mostrar a toda hora
que nio se confunde com os que supostamente esdvessem atacando a instituigao.

Hf tensio na discussio de Canudos, percepdve] nio s6 no ]ivro de
Oliveir os Litrento, como tamb6m nas revistas mihtares. Mas 6 o mesmo typo de

tensio que houve na substituigao de Os6rio por Caxias no papel de patrono e

4i No dia 19 de abril, 6 comemorado oficialmente o dia do Ex6rcito Brasileiro, a partir de
1994
42 Entrevista em 28 de agosto de 2003, nas dependencias da Biblioteca do Ex6rcito Editora,
no Palfcio Duque dc Caxias, no rio de Janeiro.
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na diminuigao da importancia dos cultos a 1964 e a 1935. Durante a Segundo

Guerra Mundial, isto 6, vince anos depots da substituigao de Os6rio por Caxias,

havia uma tend6ncia entry os participantes da Forge Expediciona:ia Brasileira,

que foi para a Italia, a prefers Os6do a Caxias, no papel de patrono, criando-se
a dislingio entry o Ex6rcito de Os6rio, que foi para a guerra, e o de Caxias, que

6icou no Brasil4S. Ou sega, dubs mentalidades se opunham no interior do

Ex6rcito e os antigos simbolos serviam para representar a tensio ence das. Da
mesma madeira, as duas atitudes possiveis em relagao a Canudos, analisadas no

capitulo 2, a de ver ah arenas o inimigo e a de procurar entender a 16gica

interns daquele movimento, representam atitudes possiveis do Ex6rcito frente
aos conflitos socials.

O Ex6rcito 6 uma coJ:poragao que comp6e o aparelho do Estado

moderno. Embora este se baseie em principios juridicos que garantam direitos

aos cidadaos, com normal claus e explicitas que regulem as disputes ence
diferentes fatwas sociais, as coJporag6es que o comp6em t6m mecanismos que

levam os individuos que deli fazem parte a desenvolverem sentimentos de

pertencimento a corporagao, tendo este um carfter protetor. Este sentimelato 6

reforgado por simbolos em torso dos quus se organizam sistemas de crenS:a.

O bombmdeio de Canudos em comemoragao dos 108 amos da

Revolugao Francesa, citado no inicio deste texts, era uma atitude da sociedade

brasileira que se entendia como civihzada. O Ex6rcito, na condigao de executor

daquele ato, nio poderia deixar de ester marcado por ele e de confetir a
Canudos um car6ter simb61ico, cuba revisio se associa a revis6es de outros

simbolos e mitos que representam sua relax:ao com o conlunto da sociedade.

43 CASTRO, Cello. .4 I'enfao do .Exdrc/to b/'asi/afro. Rio de Janeiro: Zahar, 2002, p. 34
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Os Amos 20: Contexto Literario, Regionalismo e o polemista
Lifes do Rego

A d6cada de 20 6 fortemente marcada polos debates em torno da

ascensio do Modernismo de 1922. As orientag6es desse Modernismo opunha-

se de modo mats ou menos indsivo, conforme o caso, o chamado Mozdme///o do

Re£@ 3 que, sob a orientagao de Gilberto Freyre apresentou preocupag6es

amplas na pintura, nas antes plfsticas, no folclore, no aproveitamento da
experi6ncia pessoal de coda artiste ou escritor para reconhecer e revisar os
valores e dilemas da regiao Nordeste, insistindo na acentuag:io da diversidade

regional para a melhor compreensao da unidade nacional.

Able-se, assln, especialmente durante os argos 20, um loco de dispute que

involve nio apenas pol:lmicas literfdas, mas compreende tamb6m as disputes

locals polo poder politico na provincia de Pernambuco(e que, de modo gerd,
refletem disputes existentes em todd a zona agucareka nordestina), de modo que,

o choque entre "modemistas" e "regionahstas" replete tamb6m os embates entre

os gmpos oligAquicos que aspiravam ao comando portico da regiao.

A anglise apresentada nests artigo corresponds a discuss6es mats amplas realizadas no
interior de uma pesquisa de iniciagaa cientffica, em andamento, realizadas desde de julho de
2003, intitulada Joss I,fm do Rego e as Zra/?s$or/7zafdes no Arordes/e 4grdria, Hinanciada peta
PIBIC/CNPq e orientada pda Prof". Dt'. Exide Rugai Bastos. Este artigo foi apresentado no
IV Seminirio de Pensamento Social ', organizado polo Centro de Estudos Brasileiros do
IFCH/UNICAMP, nos dias 16, 17 e 18 dejunho de 2003.

graduanda em Ci6ncias Sociais, IFCH/UNICAMP
3 Em 1925, Gilberto Freyre, Morals Coutinho, Edgar Teixeira Leith e Odilon Nestor fundam o
'Centro Regionalista", langam o Livro do Nordeste (em comemoragao ao centenirio do
Diirio de Pemambuco) e realizam em 1926 o Primeiro Congresso Regionalista do Nordeste

Tr@dVo, n ' 5/6/7 -- 2003-2004



296 MadanaMig@olam CbagHfi

Desse modo, os "regionalistas" -- que divulgavam subs id6ias

especialmente atrav6s do Difrio de Pernambuco e se arregimentavam em

porno do Cents o Regionalista do Nordeste -- acusavam o governo federal de
interfer6ncia indevida em Pernambuco, defendendo politica, cultural e

artisticamente aquilo que, para des, de6tnia-se homo regiao e, atrav6s deli, a

superagao do esquema frigil das diversas unidades estaduais as quais, diante da

decad6ncia do Nordeste, nio tefiam isoladamente como se sustentarem diante

do agora dinimico Sul. Para Ner oaldo Pontes de Azevedo

:tal perspective apontava, tamb6m, na diregao de um
saudosismo, na medida que o passado de g16ria da regiao,
particularmente na perspecdva das classes dominantes, passa a
ser evocado como mitico. Nessa linha, able-se espago para o
consewadorismo, mercado pele privi16gio do rural sobre o
urbane, acentuando-se, a16m do maid, aquela tend6ncia
bairdsta do regionalismo, de ver o Nordeste como a mais
brasileira de today as regimes do pals".4

Jf os "modetnistas" do Nordeste possu£am coma principal veiculo de

divulgagao de suas pfopostas o Jornal do Com6rcio de propriedade dos

irmios Pessoa de Queir6s os quaid cram ]igados indusive por lagos de
parentesco ao presidente Epitacio Pessoa. Para esse grupo,

'a palavra de oi:dem em imitar Sio Paulo, especialmente naquele
pJ:imeho goto de urg6ncia na destruigao do passado. Insistia-se no
ptivi16go urbano sobre o rural, proclamava-se a necessidade do
progresso, judo vazado em metifoms odundas de reahdades

marcadas pda pressa, pda rapidez, pda velocidade".S

Embora devamos nuangar essas agumaq:6es, pode-se dizer, de modo

gerd, que esse grupo nio colocava quest6es acerca da situagao econ8mica ou

4 AZEVEDO, Neroaldo Pontes de. Modernisnzo e Reef alza/isnzo 40s amos 20
verna/nbuco9.Jiao Pessoa: Secretaria de Educagao e Cultura da Parafba, 1984.p. 174.
5 /dem, fbden?.p.179
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cultural da regiao, pi:ocurava, antes, verificar as condig6es de aclimatagao das
id6ias modernistas num contexts diferente do qual forum produzidas, ou deja,

buscavam viabilizar a produgao de uma arte nos moldes das propostas
modernistas

Podemos sintetizar as disputes e embates envolvidos na po16mica ence

os "regionalistas" e os "fnodernistas" no debate travado entre o soci61ogo

Gilberto Freyre e o jornalista pernambucano Joaquim Inojosa. Em 1922, 6
Ino)osa que, rec6m-chegado, de uma viagem ao Rio de Janeiro e a Sio Paulo,
noticia em Pernambuco, a eclosio do movimento modernists. No mesmo ano,

o jornalista publica um mtigo intitulado 'leaf /.@Zw/hwa?"a no qual condena as

crfticas is vanguardas realizadas por Faria Neves Sobrinho em ardgo publicado

no Diirio de Pernambuco. Para Inolosa, as criticas sio autos da
desinformagao, da concepgio err6nea do que setia o futurismo, de6inido por

ele coco renovagao est6tica e atualizagao da arte, reagio contra ''as tradig6es,

as velhatias, o passado" la que um homem sempre pertence ao seu tempo,

mesmo que reaja conte ele. No mesmo arttgo, arguments que todos aqueles

que estudam sabem que no Brasi], iexcegao de Sio ]l)arlo "vivemos atrasados
em culture ardstica'

Em outdo artigo publicado em 1973 e intitulado "0 ./vo&mirmo #a.r
Pmz-zhzg.d',7 Inolosa reafirma a importancia do Modernismo em Pernambuco,

argumentando que a divulgagao das id6ias modernistas foi avassaladora na

regiao e sob o seu impacts, que durou polo ments alto ands, Jose Am6tico de
Almeida publicou 4 Bag fefrn(1928) e Rachel de Quek6s pubjicou O faz#Ze

(1932).ti possivel notar nos artigos de Inojosa o incondicional e veemente
apelo contra o que considers ser o "velho", aquilo que deve ser esquecido

'porque os espiritos novos nio sio obrigados a seguir os velhos coma

6 INOJOSA, Joaquim. "Que 6 Futurismo (Ao Dr. Faria Nevis Sobrinho)". A tardy. Recite,
0 out.1922. Citado em: AZEVEDO, Neroaldo Pontes. .Modernismo e Regions/hmo 60s

amos 20 cnz Pernambzzco9 Jo2o Pessoa: Secretaria de Educagao e Cultura da Paraiba,
1984.P.191

INOJOSA, Joaquim. "0 Modemismo nas Provfncias". Boletim de Ariel. Rio de Janeiro:
Campanha Editora Americana, julio 1973
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carnehos". Para o jonlalista, os "sonhadores do sul" -- modo coma ele se revere

aos modernistas -- sio os pensadores capazes de investigar a vida no que ela

possui de mats bela porque "desprezam a hora passada, cultivam a hora
presents e preparam a hora futura. O ontem vale pelo que o tempo amontoa

em sous destroy:os. Melhor sel:a erguer obra nova sabre as ruhas do passado:

euro ressuscitar o que morreu porque passou sua 6poca''.s

Simultaneamente a divulgagao do Modernismo por Inojosa, la se fazia

sentir, especialmente nos circulos intelectuais do Recite, certo apelo pda defesa

da regiao Nordeste e de subs tradig6es, defesa para a qual a agro de Gilberto

Freyre e a do Centro Regionalista irao convelgir. Ji em deus artigos publicados

no Difrio de Pernambuco quando kinda estudava nos Estados Utlidos, o
]ovem Gilberto Freyre demonstrava ampla preocupagao com a defesa das

tradig6es, dos I)ibitos e dos costumes nordestinos, condenando a "'ro16pia da

novidade" e defendendo o dever daqueles intelectuais em reconhecerem e
reavivarem ''misticamente o Brasil brasileiro de nossos av6s",P dover e

preocupagao que, para Freyre, conformaram toda uma jovem geragao da
intelectualidade nordestina.

No artigo 'eHPa Bi Pfp Gf#fru/fa g J#a",lo o soci61ogo aanma existir um

'espL:ito, ou consci6ncia de geragao '' equal se confessa extremamente senshel,

isto 6, "os da mesma geragao somos coma uns compatliotas ligados uns aos

ouuos pelos comuns destinos e pelos deveres de lealdade recfproca". Falando

sobre os jovens intelectuais do pals naquele memento, comenta que da "nova

geragao brasileira surged esbogos de ''leaders" e sombras de prophetas:

Agdppino Grieco, Oliveira Vienna, Jackson de Figueiredo, Antonio Torres,
Gilberto Amado, Ronald de Canalho, Renato Almeida, Tristio de Athayde ''.

8 Ide/7z. "Os Sonhadores do Sul". A Provincia. Recite, 24 nov. 1922. Citado em: AZEVEDO,
Neroaldo Ponies de. Modemismo e Rcgionalismo (Os anos 20 em Pernambuco).p.195
9 FREYRE, Gilberto."Artigos numerados 34" (Diirio de Pernambuco, 09/12/1923) ]n:
re/7zpo de Hprenz21z, Ho/./. Sio Paulo : IBRASA ; BI'asilia : INL 1979.
io ]de/72. "Apologia pro generations sua". Difrio da Paraiba. 05 abr. 1924. Disponivel em
awww:fuf.ora.br>- Acesso em: 10 out. 2003

7}t@d©b, n' 5/6/7 -- 2003-2004



Polos Qib s da eni o de Eng£nho:jas£lj dQ B W, Grants a e €M£co iiEer6da
299

Contudo, 6 entry bachm6is nordestinos que desenvolvem advidades
como cronistas ou criticos em jornais do Recite que Freyre encontrari a

mellor acolhida para suns id6ias. Trata-se de Jose Linc do Rego, Olivia

1.montenegro, Alfredo Nlorais Coudnho, Odilon Nestor, Luis Jmdim que,
Juntamente com outros, apresentavam preocupag6es quanto ao tumultuado

periodo politico pelo qual passava a Rep6bhca, canalizando seus
descontentamentos especialmente para a centralizagao poHtica entendida como

puzo ard6iciahsmo, uma £6rmula 6lcticia

sem bases hist6ricas, nem geogrificas, que em vez de uma
coloragao harmoniosa de entidades hist6rico-socials, resultou
nesse initante fen8meno de hegemonia alternadva, em que
dais Estados mats influentes se revezam, de quatri6nio em
quaui6nio, na diregao do pals".ll

Nesse sentido, o ataque is propostas cenUahstas, marco de algumas teses

federalistas em curso no periodo, decorre destas serem frutos de propostas e

proJetos importados e nio necessidade organica, nem tend6ncia natural do
Brasil.

Tats intelectuais demonsuavam, tamb6m, preocupag6es, embora pouco

sistematizadas, com a desagregaq:io das formas de 'dda tradicionais

especialmente nas zones agucarehas do Nordeste, bem como com a

progressiva descaracterizagao dos modos tipicos de organizagao social da

regiio, de modo que, a luz da progressiva decad6ncia do Nordeste, quest6es
relacionadas a regiao e a tradigao colocam-se na pauta do dia.

De volta ao Brasil em 1923, ap6s anon de estudos nos Estados Unidos e

na Europa, Gilberto Freyre nio apenas se insere vivamente nas discuss6es

sabre o lvlodeinismo(iniciando sua po16mica com Inojosa) coho,

principalmente, ardcula e sistemadza as preocupag6es acima mencionadas,

COUTINHO. Alfredo Morals. "Pemambuco c o Regionalismo Nordestino". llustrag5o
Brasileira. Rio de Janeiro/ Recite, Ano 5, n.46, jun.1924. Citado em: AZEVEDO, Neroaldo
Ponies de. ]\4odernisllto e Regiopzaiismo (Os ands 20 el?t Pei'nambuco).p.213.
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dando organicidade ao que de6lniria como Re81o//affmo 7 uZegaxzzAfa e a .fez/ modo

ipod mhfa da Refz$e, o qual ganhmia contornos clmos e grande inHu6ncia a pmtir

de 1924 com a fundagao do Centro Regionalista do Nordeste e em 1926
com a reaJizaS:ao do Primeiro Congresso Regionalista do Nordeste.

Importante notar como mesmo reunindo um grupo de intelectuais, o
Centro Regionalista nunca chegou de cato a insdtucionahzar-se, mantendo
reunites extremamente famibares na casa de Odilon Nestor, "em volta da mesa

de chf com sequilhos e doces tradicionais da regiao".t2 O Centro nio teve
duragao quito prolongada, corresponde mats a uma tentative de, no contexto

dos amos 20, dar contornos claros e de agregar o que vinham sends as
discuss6es sobre o Regionalismo, em especial no Recite, de modo a compor

aquilo que Glcaria conhecido como o J4aplm?/z/a d R/6z@z e que gravitou,

especialmente, em porno do Freyte e de suns sugest6es. Quando ao Congresso,

Freyre o deane coco um esforgo para deixar clara a agro regionalista que, para

ele, kinda era mal compreendida e superRlcialmente julgada

Para o soci61ogo pernambucano, o ]Ha zbr///o do Rrf@ catactetizou-se

como um "esforgo de renovagao cultural mats de denso para fora do que de
fora para denso",tS buscando, portanto, aquilo que serra organicamente

brasileiro em termos culturais, voltando-se para a tradigao e para o povo. E
apresentado coco contr6rio a qualquer tipo de dogmatismo est6tico ou

poHdco, o que teria permitido sua imensa repercussao na culture e na vida

brasileira, fazendo com que ambas nio possum ser analisadas sem que se

dedique especial atengao ao .44ap2mf///a da Ref#@?. Frei-re assume, na major parte

das vezes, uma posture contrfria is propostas modernistas, sendo recorrente a

cridca de serem excessivamente europeizadas, ao inv6s de se dedicarem

vivamente ao Brasil e is tradig6es brasileiras. Considers o Rgb#zzaimo

/nuz#da a#3fa e d .fe// modo mademAfa coco completamente "independents do

12 FREYRE, G. "Manifesto Regionalista de 1926". /n. O Man{4ei/o .Regions/h/a.Recite:
INPJN, 1976.P.54.

'; Idem. "0 Movimento Regionalista, Tradicionalista e, a seu modo, Modemista do Recite"
In: O Manifesto Regionalista. Recife: INPJN; 1976.p.13
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:modernismo ' Rio - Sio Paulo, do qual tanto se fda, is vezes esquecendo-se esse

outdo movimento da mesma 6poca, saido do Recite'',i4 a6uma nio ter adetido a

Semana de Arte Modems e que sells "modenlismos troupe-os dketa e
pessoalmente ao Brasil, da Europa e dos Estados Unidos. Descobertos por mim.

Assimi[ados por min",tS ]amentando a feta de pubkcidade dada ao Mazdae//Zo &

R#f@. Atgumenta, kinda, que o grande impacts dense ]Wopzhf#/a foi sobre

'as pr6prias donnas de viv6ncia e de conviv8ncia e sobre as
formas maid diretas de intel:pretagao dessas formas por
ensaistas, por soci61ogos, por anuop61ogos, por histoJiadores,
por folclodstas de um novo e revolucionirio lipo: com algo
de portico e por vezes at6 de lirico no seu modo de serem
analistas mats ou memos ciendficos"i6, uma ''gente que
comega a dar fomla, expressao e signi6icagao a uma
formidfvel massa de material folk-lorico, de tradig6es e de
elementos de paisagem e de cultura caractedstica da regiao
americana mats complexa na composigao fisica de sua gente e
no conjunto de suns tradig6es'

Para o soci61ogo, os modendstas de Sio Paulo "(...) se voltam para

mundos ideals, dando as costas para o Brasil: ao que no Brasil hi de verdade

diana de ser descobena ou redcscoberta por ]ovens poetas, jo\-ens cddcos,
Jovens pensadores dispostos a faber alguma coisa de diferente, de novo, de

moderno; de control:io ao estabelecido; de oposto ao aceito".i8 O actor
considers que para havel um bom romance regionalista, aquele sem
caipirismos, 6 necessfria "uma Hngua como que uopicalmente brasileira que

4 Idem. "0 Movimento Regionalista, Tradicionalista e, a seu modo, Modemista do Recite"
In: O Manifesto Regionalista.Recite: INPJN, 1976.p.15

' Idem. ''Serei um anti-Sgo Paulo (2)". Folha de S5o Paulo. S5o Paulo, 12 set. 1981
Disponfvel em: awww.f;gf.org.br>, Acesso em: 10 out.2003.
' Idem. "0 Movimento Regionalista, Tradicionalista e, a seu modo, Modemista do Recite"

In: O Manifesto Regionalista.Recite: INPJN, 1976.p.29
' Idem. ''Os Interesses do Brasil". Correio da Manh5. Rio de Janeiro, 10 nov. 1938

Disponfvel em: awww.fgf.org.br>. Acesso em: 10 out.2003.
8 FREYRE, G. Ze/zzpo .IUorfo e Ozzfros Zenzpos. Rio de Janeiro: J. Olympia, 1975.p. 135.
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nio deixe nunca de ser portuguesa, coma lingua liter6ria, para tornar-se

subportuguesa de tio oral Os temps regionais e tropicais estio entre n6s a
espera de romancistas'',19 os quads tornariam nossa ]iteratura intimamente

brasi[eira, ]iteratura que prefers

:falar com dente de leite e ptimidvamente a nmgir gente
grande com dentadura postiga; agora que nossa expressio
literfria pdncipia a ser antes uma expressao de vida vivida que
um esforgo de cabgrafia ramahuda alheio a experi6ncia e ao
sentimento local".20

Para Freyre, a d6cada de 20 tem grande importancia para a culture
nacional, reconhecendo a fora:a hist6rica dos acontecimentos da Semana de

Arte blodetna. Conmdo, ao contr£lio do que sustentam Joaquim inosoja e
Sergio MiHiet,zt nio considers os romances que se desenvolvem no Nordeste,

especialmente a perth de 30, como tributfrios das tetad8ncias est6ticas ou

literirias vindas do Sul; reconhece, antes, a in£lu8ncia das propostas

regionahstas que vinham sendo desenvolvidas no Recite, as quais reuniriam a

busca e a exphcitagao de valores tradicionais, bem como a utibzagio da

experi6ncia pessoal de coda artista num movimento que reunia tradicionahsmo,

regionahsmo e modernismo como modo de revolucionar as "normal de antes
brasileiras". Considera, portanto, o Romance Social do Nordeste coma

exemplo da manifestagao de novas express6es literfrias pluto das provocag6es

do ]WaPzwe/z/a do Ref##z is con\-eng6es ]iteritias e ardsticas da 6poca.

E auav6s da expressao da vida vivida que os regionalistas retomam o

passado de prosperidade da regiao Nordeste, bem como apontam, iluz de um

passado mitificado, o drama atual de ser uma regiao reduzida a sombra de seu

passado, assistindo aquino que arguments ser a inversio de seus valores sodais

e que transformou netos de senhores de engenho em "p{6ios funcion&ios

19 Idem, ibidem. p. 131
zo Idem, ibidem. p. 216.

Na d6cada de 30, Sergio Milliet publica artigo no qual considela que judo o que se fez em
literatura no Brasil depois de 1922 6 tributgrio e influenciado pda Semana de Arte Modema.
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p6bhcos". Desse modo, opera'se certs miti6icagao do passado nordestino
atrav6s da trans£er6ncia para o plano cultural das disputes politicos e
econ8micas com o Sul.

Assim, Freyre arguments que o Brasil 6 "combinagao, fusio e mistura. E

o Nordeste, talvez a principal bacia em que se v6m processando essas

combinag6es, esse fusao, essas mistura de sangues e de valores que ainda

fervem(...)",:: kinda ressalta que vhios valores da regiao tomaram se naclonais

depots de impostor aos outros bfasileiros memos pda superioridade

econ8mica que o a$car deu ao nordeste durante mats de um s6culo do que

pda sedugao moral e pda fascinagao est6tica dos mesmos valores".a
Em sintese, o Regionalismo insphado por Freyre procurou nio s6 estudm

e obsewar dheta e objetivamente as cmactedsdcas regionals, como buscou

enriquecer this observag6es com exped6ncias pessoais vividas. grata-se de um

estudo do todd (o Brasil) atrav6s das pmtes(as regimes) de modo a revels um

Brasil regionabsta que nio serif um ''Brasil dividido, mas respeitando-se nas saas
diversidades e coordenando-as num alto sentido de culture. Um Brasil Eyre de

tutelas que tandem a reduzir a kudos certas i:egi6es''.24

Desse modo. note-se a indissociabilidade existente entry este Regionalismo

e a decad6ncia vivida pelo nordeste no pedodo, devendo-se compreender as

sugest6es acerca da ligagao fatima com as tradig6es com a terra a parter dessa
decad6ncia. Tamb6m 6 a pmdr delta que as cHticas aos modernistas podem ser

melhor compreendidas. E importante ressaltm coma, a todd o momento, o

discurso sobre a preser*'agro das uadig6es autendcarnente nordestinns(e, em
muitos castes, Uradig6es que teriam se tornado valotes brasilekos), articula se com

a busch dos elementos populates e tipicos da fonnagao regional, reafimlando a

grande importancia da experi6ncia dada por esses aJ:tistas, politicos e escdtores,

como revela a pr6pda afirmagao de Freyre para quem,

2z FRE'\rItE, Gilberto. "Manifesto Regionalista" .r# 0 7Ma/z@r/o Rq/a#fzfixa. Recite: INPJN:
1976.P.76
23 Idem, ibidem. p. 57.
24 Idem, ibidem. p. 57
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;o instinto de criagao ahmenta-se do passado, s6 o de
aquisigio prescinde deli. Mas uma est6tica ou uma ordem
polftica adquirida 6 apenas um empr6stimo a 90o%o; nio
identifca um dpo nacional de culture(...) nao represenCa

nenhuma energia criadora. Dais fedex a goma arabica nosso
regime de 89; e o ridicule do atual ''futurismo" dum grupo de
rapazes de Sio Paulo".Z

Nesse dime e em meir a essay disputes,Jose Lens do Rego destaca se, nos
Zoos 20, como um dos maiores polemistas em relagao ao Modetnismo, travando

tail polamicas atrav6s do semailirio Dom Casmurro(do qual era editor,

luntamente com Os6tio Borba) e em cr6Mcas e em pequenos ensaios pubjicados
em jomais de Pernambuco e no Diirio da Par alba.2a Afinado is discuss6es e is

propostas de Freyre, insiste enfadcamente, na hdepend6ncia do A4o&dme/z/o do
R#c@ em relagao ao ModeJlismo, classificando a Semana de Arte Moderna coma

um acontecimento realizado por "leia dizia de rapazes intehgentes e lidos em

frances".27 Arguments que no Recite simplesmente nio existiu esse Semana de

Arte Modems porque chegado da Ewopa, Gilberto Freyre

;nos advertia da 6:aqueza e do postigo do movimento. Eu
mesmo, num jornal politico que dirigia com Os6do Borba,
me pus do lada oposto,(...), vedficando na agitagio
modenlista uma velharia, um desfl:ute, que o g6nio de Oswald
de Andrade inventara para divertir os sous 6cios de
milionario''.28

25 ]aem,"Artigos Numerados n.24" in Zea2po de Hp/'endfz. vo/./. S8o Paulo : IBRASA ;
Brasilia : INL, 1979
:' Ao falar sabre Jose Lins do Rego, Gilberto Frepe retoma a faso de planfetirio do romancista

paraibano, afirmando que o salvou das limita96es inerentes a tal atividade, lembrando que, na
6poca, sugeriu que o autor deixasse de assinar "Lens do Rego '' e incorporasse seu name
dom6stico "Jose", mudanga de noms que, para Freyre, mostra que o autor se libertou do ''furor

planfetgrio que o vinha desviando de sua verdadeira vocagao: a de escritor" i;f FREYRE,
3\Tbettn. Aillos & Bugaihos. Ensaios sabre Tenths Contrcldit6rios: de Joyce a CacPmga de Jose
.[f/?s do Rego ao Ca/./do- Pos/a/. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1978. p. 123
7 REGO, ios6 Lens. "Esp6cie de Hist6ria Litergria". ]n. .alas ]dos e 7vidos. ,4nro/ogia. Rio

de Janeiro: Nova Fronteira, 1981. p.97
R iden, ibidem. p.9'7
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Tamb6m reage enfaticamcnte cont:ra o Ja citado ardgo de Millet,
considerando que critico pauhsta na "hteratura que champ de nordestina para
humilha-la, para dar-the limites estreitos, 6 o que ha de grande em todd

literature", ou sega, o vigote a vivacidade que v6m da terra e do poco. ParaJosi
Linc do Rego, a ]iteratwa nao pode ser outta coisa casa queira ser autantica, de

modo que, como faz MiUiet, "critical o romance porque ele exprime a desgraga

de uma regiao, de uma porgao de humanidade, 6 querer conduzir a criagao para

o puzo artiHcio gramatical''.2P Tamb6m defende a universalidade dos temps

regionais escrevendo que "um nordestino que morse de rome na seca, ou

afogado numb enchente, iaio tem forma para ser um 'her6i universal da
classi6lcagao do Sr. Milliet. Para este chaco, ou o romance brasileiro ence a

hlm em esperanto, ou 6icari eternamente sepulto no esquecimento, pobre

enjeitado que s6 sabe choral e softer as doles do seu povo"'s'

E em um artigo de 1927 hdEu]ado "yore de ]jm e o A ad#r7/lima"': que o

autos postula as inteng6es da arte regionalista, vendo em Jorge de Lima o

verdadeiro e grande poets porque o 6 sem querer s6-1o, sem procurar pda
forma, isto 6, 6 porta porque possuio poems dentro de sie 6 dominado por
ele. Assam, arguments que o Regionalismo do poets de Alagoas 6 sua emoq:ao,

mais do que sua ideologia e que o Nordeste nio "vem como um temp ou uma

imposigao doutrin5.ria, vem como expressao lirica de um nordestino a evocar
sua terra"; a isso op6e ''o carfter de partido politico que aqueles rapazes de Sio

Paulo oferecem ao pals com a insist6ncia de an6ncio de rem6dio" e que
acreditam ser arte.

Nesse sentido, considera o Modernismo externo a reahdade brasileira;

um messianismo que pretende char uma arte nacional e que hlha exatamente

por esse razao, porque pretends "provocat uma arte brasileira por p;ocesso de

chocadeira mecinica". Para Jose Lens o lvlodenlismo corresponde a uma arte

D Ident, ibidem. p$%

30 ]dem, /bfdenl. p.98
REGO, Jose Lins. "Jorge de Lima e o Modemismo" /n .Dias /dos e Hlvidos; .4nro/ogle. Rio

de Janeiro: Nova Fronteira, 1981
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cerebral que pouco se debruS:a sobre o Brasil e quando o faz 6 para catalogs-lo

e n:io para send-lo. Coma exemplo, ata Mario de Andrade que em .Maawxa2ha --

considerado por e]e "um reposit6rio de fo]c]ore, o ]ivro mats cerebral que la se

escreveu entry n6s" -- tefia criado uma lingua artificial, mats um "arranjo de

6H61ogo" do que um "instrumento de comunicagao oral ou escdto '

armando que nio fosse o talento de poets que Mario possui seu livro nio
passmia de um "6lchfrio de erudigao folc16rica:

Mata-se, dense modo, que uma das quest6es cenuais para Jose Linc asta

em produzir uma literature que sega auto da sensibHidade e que deja legitima
porque vivida, isto 6, "a literature nio como composigao, e, sim, como vida ou

manancial de vida".SS Para o romancista, esse 6, tamb6m, a postura de Freyre:

para quem a vida e os homers estariam acima das teorias e dos partidos, sem

escravizar a 'dda em leis, isto 6, "a sodologia de Gilberto Freyre 6 a das que se

asseguram mats na vida do que das teorias, 6 mats humana que sistem6tica''.34

Jodi tins insistir{, ao longs dos ands, na intilna c necessitia

identi6icagao do homed com seu meio como essencial para a produgao da obra

de arte. Afirmagao que ele considers nio s6 estar na base, mas ser o pr6prio
motivo de exist6ncia de suns obras, correspondendo, tamb6m, aquilo que

Gilberto Freyre considers ter side a adtude dos intelectuais do .Mopfmex/o do

Refs, ou deja, intelectuais que nunca separatam o regional do humana, bem

como para nenhum de]es o ''gosto pe]a experimental:io ]iterfrias, ardstica,

socio16gica ou psico16gica nunca foi, ou 6 maior que o gusto pele assunto vivo

-- os homens vistos de per to; tanto no tempo como no espago '' s5

Os argos 30 sao, para o romancista, o periodo no qual o Modernismo
pode ser estudado sem paixao "uma vez que o tempo esfriou os entusiasmos e

sz /benz. "Esp6cie de Hist6ria Literaria", Inr .alas laos e Tv/dost Hn/o/ogfa. Rio de Janeiro:
Nova Flonteira, 1981.p.98
s3 /de,,,. Prose/zfa do .Vordei/e /?a ff/e/"a/tire. Rio de Janeiro: MEC, Servigo de
Documentagao, 1957.p.13
" Ident. ''Pref acid '' /n. FREYRE, G. Regfao e Zradffdo. 2' ed. Rio de Janeiro: Record,
1968 .P. 18
s5 FREYRE, G. Rego o e Trad/faa. Rio dc Janeiro: Record, 1968.p.29.

7}'@ll$o, n' 5/6/7 -- 2003-2004



Pe s elbow do vienino de En! nbo: 3asiii s & Raga, mnisia e Mtiao & er rio
307

as preveng6es".se Ele pr6prio realiza, num artigo dedicado a Antonio .Alcintara
Machado, um balango critico do modernismo, reavahando algumas de subs

posit:6es mats radicals. Tal reavahagao ocorre a luz de sua anflise sabre a obra

de Alcintara que teda fido o "mais brasileiro, o mats direto na formagao de sua

obra. Enquanto Mario estudava o folclore, Alcantara, olhando para a vida,
queria ver, sentir coma homem",S7 com uma ]ingua ]ivre e com aquilo que 6

essencial ao romance: a (ntima relagao do Rotor com a vida.

Ao contrfrio de suns posig6es iniciais que negavam completamente o

hlodernismo e sans ardstas, Jos6JI)s do Rego relati\iza suas a6umag6es

enxergando em .Ncintara Machado um tutor Egado a 'dda e a sua terra, ou sega,

um actor que possui as caracteristicas consideradas poi: ele, e pelos

regionalistas, coco as verdadeiras dos grandes escritores. An6hse semelhante
sera re' alizada sobre Mario de Andrade que mesmo possuindo intengao
aut6ntica de buscar o Brasil e suas tradig3es, ainda se perde em meio a tanto

formalismo e erudigao. Mats tarde, na d6cada de 40, no artigo ''.Z:ih/JTM do Nb;io

,Moden7zAmo''s8 re6marf sua posture sobre o escritor paulista, considerando que

Mario de Andrade buscou o povo e a arte popular em suas substincias reais,

sends o homem que "hf vinte anos imaginary uma revolugao pa:a destruir um

mundo de formas velhas s6 queria uma coisa: era ter uma forma que fosse a de

seu tempo(...) Muitas vezes imaginei-o no logo ficil da anedota. blas 1'lido de

Andrade era mats que um desfrute de mocidade hda demais".39

Nora-se, portanto, que a atitude initial de Jose Linc de complete e

irresuita negagao do Modernismo cede lugar a reavaliagao que reconhece

algumas conuibuig6es do movimento, mas apenas quando estes se referem is
adtudes dos artistes modernistas em procurarem olhar para o Brasil com a

sensibiBdade, buscarem as tradig6es brasileiras e se aproximarem do povo.

Portanto, o autos passe a considerar que essas tentativas, em sua visio,

36 REGO, Jose Lins. "Antonio Alcintara Machado". /n.- .alas /dos e p'lvfdox: info/ogle. Rio
de Janeiro: Nova Fronteira,1981.p.83.
n Idem, ibident.p. %4
s8 /dem. ''Hist6ria do Nosso Modernismo". op.cir., 1981 .p.127
39 /de/7z,ib den?.p.127.
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aut6nticas e verdadeiras de se fazed hteratura nio forum ptivi16gios do
Regionalismo do Recite, embora insists no argumento de que os modernistas

apenas conseguiram, de cato, produzir uma literature eterna quando se
distanciaram dos modismos e dos excessivos expetimentahsmo est6dcos. Logo,

ser modendsta(ou ser aquilo que vale a pena no blodernismo) 6 "sobretudo

sentir a realidade de seu pals, Uaduzir a emogao de seu povo, estar de acordo

com os ideais de seu momento, sem a necessidade de destruir, como imposigao

da preocupagao ostensiva de afinnaq:ao".40 Reitera a busch por aquilo que 6
tradicional, a6umando que ''uadigao 6 escolha", sends, portanto, ''o ponto de

vista de quem se liga a vida, de quem 6 mats dia16dco do que analista. A

tradigao verdadeira 6 a que 6 sempre da vida, forge que passe de geragao a
geragao, com a energia da semente que se propaga" 41 O tradicionahsmo no
Brasi[ nio 6 "ocupagao de co]ecionadores" porque Gilberto Freyre ]igou-o a

regiao, humanizando-o, assam, consudu um sistema de sondagem da realidade

que "coma da tradigao elementos vitais" porque Uadigao 6 "escolher bem, 6
disdnguir, 6 poder vencer o tempo, de ser mais do que o tempo''.42

Imporunte noam como a defesa que esses intelectuais realizam da uquitetura,

da pintuta, do mtesmato, da preservagao dos centros hist6dcos das cidades antigas,

en6m, daquilo que des consideravam aspectos duos da cultun brasileira desencadeou

a politico de GetiHio Vargas que instawou os ptimekos Insdtutos e Fundag6es de

pattim6nio hist6dco do Brasil, o chamado Servigo do Pattifn8nio Ardstico que a

plincipio foi diJigido por intelecmais nordestinosligados a Freyre.

O Cronista e o Critico Jose Lifes do Rego

Jose Lifes pub[icou v&ios ]i\ros de ensaios e cr8nicas(a]gumas de
v\a%em4 cano Goths e Macros C1942); PQesia e Vida(]945); Ra dm 8e Irraei

10 CASTELLO, Jose Aderaldo. Jose fins do Rego; .A/odernismo e Reg/ona/isnzo. S5o Paulo=
EDART: Edusp, 1961.p.96
41 REGO, Jose Linc. "Do Bom Tradicionalismo". /n. .ajax /dos e p'lvidos. .info/ogia. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1 98 1 .p. 109.
4z /de/7z. /bide/7z.p.110.
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(]951); Bala & sole Hgwa! (1952); Hcmens, Serbs 8 Coisas 11952);X Casa e a Home«:

l19S4l;Preset ga o ]ior&ste na ].iteratllra Braille ra(]957); Gwgas e'tmiaites (1957)c

O I,'#f#a # # Fa / r/9i8 e]$ a pdr/wma0. Estes ]ivros re6nem a chamada

:literamra de jornal" de Jose Lids e demonsuam que a16m de uma pasta obra

como romancista, este tamb6m produziu muitos ensaios e critical, articulando,

desse modo, criagao liter6ria a reflexio sobre ela.

A partir da anilise dense material, pretende se colocar em contexts as
aaumag6es de Jose Libs e que sio tamb6m pontos passivos da cr£tica-, acerca

da espontaneidade e da sensibdidade avassaladoras e da pouch reflexio dos
quais sells romances seriam auto.

Em Po lza e U2'du r/94i), o actor sintetiza esse posture ao a6umar "Bosco

que me chamem te16rico e muito me alegra que descubram em todas as minhas

advidades literfrias forges que dizem de puzo instinto''.43 A6umagao categ6rica

que, contudo, como observe Alfredo Bose nio pode ser tomada ao p6 da letra

la que explica "menos o efedvo labor hterfrio de Lins do Rego do que sua
po6tica expHcita, feita de lugares-comuns veristas afetados por um neo-
romandsmo nostilgtco, afim a visio de mundo de Gilberto Freyre".a

Para Jose Lids, a ]iteratura dove ser a ess6ncia da vida do esctitor.
Ahmagao enfatizada e reiterada constantemente pelo actor que diz acreditar
na "literature como coisa essencial a vida '', devendo o escritor ''escrever para

sobreviver, para p6r-se em intimidade com a vida, cigar-se com ela".4S homo

;coisa essenciali vida", a literature deve lugar se htilna c prohndamente ao

regional, ao uadicional, alimentando-se da realidade concrete, retlatando uma

reahdade dva, ]igando-se is doles da terra coma formal de se tornar eterna.
Em "0 Roma/zre e a.f Clzmf#,bo.r Za I,qd2' arguments que nio ha m6todo

para fazed romances (assam coma Deus nio possuiu m6todo para a cram o

43 /dent. Poesfa e P7da. Rio de Janeiro: Editora Universal, 1945.p.I lO.

44 BOSI, Alfredo. "Jose Lens do Rego" In; /7isrdrfa Concise da I,irena/zri'a Bras//ezra. S5o
Paulo: Cultrix, 1975.p.447
45 REGO, Jose Lins. "Por que Escleves?" ]n: .Dias /doi e Hlv]dos. ]/z/o/ogia. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira,1981.p.343.
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mundo). Para o nucor, o romancista, a exemplo de Deus, uabalha como agents

fecundado pelo instinto criador. O romance para ser "verdadeiramente um
romance, 6 mais do que uma forma de escrever 6, no melhor sentido, um estUo,

o estilo do tutor, a sua forma de criar, o seu poder de levantm personagens",4C 6

materia fecundada, uansbordante de vida e nio apenas materia trabalhada pda

habilidade. Nesse sentido, o romance regionahsta sega um vigoroso intel)fete

do brasileiro, ''dando e arrancando do povo o que o povo tem de
profundamente original e de profundamente brasileiro. Nio 6 literature de
clause, mas uma hteratura humana, identi6icada com a terra e com a gente como
deus elem.entos b6,sicos".47

O romancista demonstra em vfrios artigos48 seu rep6dio a chamada

:arte engajada '' que no contexto dos amos 30 e 40 refers-se is sugest6es

est6ticas e poHdcas do ''realismo sovi6tico" que OJ:iginavam os chamados

romances proletafios. Para o actor, quando o escdtor se reduz a samples cabo

electoral, renunda ao que nile hf de "intimo, de fora:a criadora, de g6nio, de cor '

em Home da discipline e das propostas partidfdas, deixa, portanto, de finer
literatua porque dela precisa como "substfncia indispens4vel a vida '', nio

realizando, portanto, uma literature eterna e universal. A perda da universalidade

deve-se ao cato de a ''cdagao liter6da se amesquinhar desde que o criador nio fm

da literature a sua pl:incipal advidade, a sua major tarefa, a ess6ncia de sua vida''.49

Intensifica sua cdtica ao romance proletido a6nnando que

:o que conta nio 6 a dasse social, mas a substAncia humana de
coda um, tudo que Ihe revele qualquer coisa do mundi 6 obra que
nca, pouco ]he importando o local ou a quahdade das cdaturas

46 Rego, Jose Ling. "0 Romance e os Caminhos da Vida". J70/7?e/2s, Safes e Cokes. Rio de
Janeiro: MEC, Servigo de Documentag:io,1952.p.40
47 REGO, Jose Lins. ''O Romance e os Caminhos da Vida" In; Dias /dos e p'ivfdos.

.4/1/0/0gia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981.p.75
B Como em ''Por que Escreves?"; "A Posigao do Escritor", "0 Dover do Homem de Letras" e
'A Palavra:

49 REGO, Jose Lins. J7o/Hens, Se/-es e Coisas. Rio de Janeiro: MEC, Servigo de
Documcntagao, 1952.p.31
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evocadas, desde que a evocagao self aut6ndca e que comova
\shim, tudo o que sai do povo 6 vigo e palpitante e carrega a suva
que vem das entmnhas da terra e da gente".SO

Logo, a literature dave ser a vida de seu criador, atimde que o llga ao

povo e aos problemas da realidade concrete, problemas que antes de serem

tratados ideologicamente, sio sentidos pelo tutor. Portanto, o escritor nio dove

ser homem de partido ou homem que exerga fungao publica porque sacri6icam
sua hteratura condenando-a a um engajamento artificial que fda do povo e de

sells problemas apenas como uma 6icgao.
Nesse sentido, considers que o lugar do escritor nio este claramente

definido na sociedade la que sua agro nio corresponde a "fungao econ8mica e

poHtica bem caracteJbadas, o escritor represents um elemento de logo entre as

diverg6ncias socials e quash sempre um elemento de libertagao. E por este
modo a sua verdadeira fungao serra a de nio ser inteiramente absonrido pelo

social, de permanecer, por de6lnigao, como simbolo e testemunho da
liberdade'',st hberdade nio apenas da arte, mas de todos os homers.

A.rgumenta que nio tem "feito outta coisa na vida que bra parddo das coisas
vividas. Inventor, nio 6 o meu forte"SZ at6 porque diz acreditar que o mundo da

reahdade 6 mats genial do seu pr6prio g6nio. A6uma escrever do modo como

as coisas Ihe surgem na mem6ria, inspirando-se nos ''cegos cantadores de keira
da Para£ba e de Pernambuco(...) quando imagine meus romances, coma

sempre como roteho e modo de orientagao o diner as coisas como das me
surgem na mem6ria, com o jeito e as maneiras dimples dos cegos poetas".s'

Repete, em vftias entredstas que gosta de ver sua obra ser associada a uma
fatima relagao com a terra, bem como de ser considerado puzo instinto.

50 .Zdem i6 Jose Linc. "A Posigao do Escritor" In: Dias Idos e Vividos: Antologia. Rio de

52 REGO. Jos6oLiara, 1981 p.3,2 Se,.es e Cofsas. Rio de Janeiro: MEC, Servigo de
Documentag5o, 1952.p.55
ss Iden, ibident. p. 5S
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Entretanto, ao conUfrio do que sup6e a critics, this afimlag6es nio
expressariam a ingenuidade do tutor, correspondem, antes, aquilo que ele

considers ser uma literature eterna porque nio se deixa vencer polo

:secundfrio, pdas imposig6es de fora, pelo gosto da 6poca, pdas modal".S4

Nesse sentido, subs a6umag6es sobre a sua linguagem e o seu estilo sio
igualmente categ6ticas; para Jose 1ins "os grander esctitores t8m a sua lingua,

os mediocres, a sua gramatica''.SS Muitas vezes criticado por sua esctita

excessivamente parecida com a linguagem oral, bem como por seu desprezo

pdas regras gramadcais da Hngua culpa. Dense modo, Jose Lifes acredita que o

=so da linguagem ora16 aquilo que produz uma literature eterna(e nio uma

literature fmto de modismos tanto de estilo, quanto dejinguagem) la que 6
atrav6s da lingua que o povo se mostra mais criador, 6 falando, maid do que

cantando que o povo ensina coisas extraordinftias que nio devem ser

desprezadas, dizendo que nio compreende porque deveria "se meter em
cfmaras anti-s6pdcas para escrever". Desse modo, arguments que escrever nio

6 uma "arte de razed renda" e que prefere escrever "com minha alma e a minha

lingua carregada de impurezas, mas o meu escrever".5c Trata-se da objegao e da

recuse clara a escrita acad6mica, a norma culta, que nio se aproxima do povo,
nem faz com este se reconhega nell

Um dos eixos centrais paraJos6 bins na discussio sabre o Regiondismo

6 o cato de a tradigio ser, hesse casa, uma expressao viva e forte do passado

(no quala formagio nacional se expressaria clara e inequivocamente), opondo,

assam, o velho ao dvo. Contudo, note-se que essa tradigao corresponde aquela
dos senhores de engenhos, isto 6, a tradigao das elites agrarias brasileiras e nio

do uabalhador de eito ou do ex-escravo(essay sempre vistas a luz e do pristna
da tradigao da casa-grande). Nesse senddo, desenvolve uma ideologia

54 Item, ibideln. p. SS
5s J2/e/7z. "Lima Barrett". Dom Casmurro. Recite, Ano 1. n.2. 06 nov.1922. Cicada em
AZEVEDO, Neraldo Pontes de. .AZodernfs/ 10 e Regis/?a/A/7zo 6Of a/?os 20 e/lz Parma/7zbzmoJ.
Jo5o Pessoa: Secretaria de Educagao e Cultura da Parafba, 1984.p.193
50 /dena. ''Prefiro Montaigne". /n .D/ai ]dos e qvidos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira:
1981.P.94.
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nacionalista(concebida a partir da regiao) que este em consonincia com os
interesses majodtarios da aag:io da elite agraria nordestina hgada aos cngenhos de

modo que "today as transfomiag6es que causem a desestabilizagio dessa ordem
sio "istas homo nocivas e pedgosas ao interesse nacional(..-) temps um

naciona[ismo(igua[iunidade nacional) que se ahni]a pda via regional; uma
concepgao regtonalizante que se afunila nos interesses do estado pemambucano

que, por sua vez, se afunillam os interesses dos senhores dos canaviais".S7
Em sintese, buscou se andisar, nessas pigtnas, nio s6 o olhar de Jose

Lifes acerca do contexto intelectual no qual se langou e ganhou destaque como

romancista, mas, especialmente, a insergao do actor nos debates e embates que

se referem nio apenas a criagao hter3.da, mas tamb6m is disputes socials,

politicos e regionais colocadas em questao durante os argos 20 e 30. A anfhse
desse contexto intelectual, bem como da atividade de cronista e de cdtico

liter6tio do actor, tamb6m revelam que para Jose Ling o passado e a uadigao

ocupam lugares centrais na composigao da criagao literiria que se pretends

eterna. Tradigao e passado que, para o romancista, devem ser conciEados com
a moderddade e nunca desprezados. Recuperagao do passado(ou arti6cio de

mem6ria coma querem alguns cdticos de Jose bins) que revela escolhas

politicas claus: a defesa da regiao Nordeste, e pardcularmente, de Pemambuco

como o lugar da expressao mais dtida daquilo que se convencionou a chamar
de ''brasilidade". Defesa na esfera da cultura que visa preserver o papel de

destaque da regiao na vida poKtica e econ6mica nacional, o que parece coda vez

mats distante com o progressivo e forte desenx'olvimento do Sudeste.

Defesa da tradig:io que tamb6m reivindica a preservagio de uma
sociedade na qual esses intelectuais possuem pap6is sociais claros, de6nidos e

proeminentes (a qual antes de se refelh a condigao de intelectuais, dizem

respeito is rides socials construidas diretamente por suns families ou a parter da
refer8ncia ao name deltas). Assam, no logo ence aquilo que 6 lembrado e

57 D'ANDREA. Momma Selma..4 Zradff do .Re6aes9coberra. Gi/ber/o freyP'e e a ff/graf lira
Reg/ona/fsu. Campinas: Editora da Unicamp, 1992.p.87.
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aquilo que 6 esquecido Jose tins e os regionalistas opefam uma recuperagao do

passado que busch explicar o presente, em sous dilemas e disputas. Presente li.

nio t?io pr6spero para estes netos de senhores de engenhos, em gerd

remediados em cargos pablicos que ocupam, nio raramente, por influ6ncia de

lagos de compadrio, amizade e parentesco que ao inv6s de desaparecerem:

ganharam novos arranjos com a decad6ncia do patdarcado rural.

Em sintese, alas cr8nicas e critical de Jose Linc, Haig do que a negagio

do presents e a dimples recuperagio de um passado mitico, o que se v6 6 a
defesa da articulagao entry o passado e o presente, de modo a possibaitar que

os tragos mats essenciais da ordem anterior continuem operandi numb ordem

que ao se pretender nova busch ser menos personalista, bem coma engendrar

um capitahsmo que se proclama de mercado, sem que um cato exclua o outdo.
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Sahara MafqKes Pawacbo Sant'Akzo '

Por volta de 1950, surgkam as primehas manifestag6es de arte concreta

no Brasil. Ao lado de virios movimentos de ruptura, a abstragao geom6trica se

criava coco expressao do sentimento de modem)idade reinante. A Bossy Nova,
o Cinema Novo de Glauber Rocha e a Poesia Concrete dos im)ios Campos

faziam parte das inimeras tentativas de mudanga na produgao da cultwa
brasileira. BrasOia era construida e a arquitetur a modernists de Niemeyer e
Lucio Costa se consolidava como forma urbane desejada para o pals. Djanira,

Portinatie Di Cavalcante incoJporavam o sentido da arte moderna brasileira.

Os museus elam fundados, Francisco Matarazzo criava a Bienal: era predso

provar que tamb6m nas antes plisdcas o Brasil estava a altura do rests do
mundo. Luis Aguilar da Costa Pinto, lvlaria lsaura Pereira de Queir6s, Florestan

Fernandes e outros institucionalizavam as Ci6ncias Socials, refletindo sobre os

limites e potenciaJidades da modernidade nacional. Juscehno l<ubitscheck era

eleito com a promessa de "50 anos em 5", o Brasil ganhava a Copa do mundo,
a televisio entrava nos lanes brasileiros. O novo se fazio sentir. Fiada um

espL:ito de 6poca modernizante ou, para usar a expressao de Maria Arminda do

Nascimento Arruda, um ama/e///e mademo. Elam ands de otimismo, de mudanga

desejada, de rupture, de planejamento. O progresso era o meio de equipmar o

Brasil aos melhores parses no concerto de Nag6es. As elites intelectuais

refledam sobre o moderno, buscavam o progresso, impunham sobre os
acontecimentos interpretag6es de mudanga em diregao a um destino planelado.

Este paper 6 resultado de pesquisa realizada para minha sese de mestrado no Plograma de
P6s-graduagao em Sociologia e Antropologia da UFRJ, sob orientagao de Glfucia Villas Bias
e com apoio financeiro da FAPERJ. Este artigo foi apresentado no 'lV Semin6io de
Pensamento Social ', organizado polo Centro de Estudos Brasileiros do IFCH/UNICAMP, nos
dias 16, 17 e 18 de junho de 2003
2 Doutoranda do Programa de P6s-Graduagao em Sociologia e Antropologia da UFRJ
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Se haha um processo de modernizagao, era porque havia uma tomada de

consci6ncia do futuro, um desejo desenvolvimentista.

;Na Mv6ncia de muitos dos seus contemporaneos, o Brasil, nos
meados do s6culo XX, ensaiava ti:ihar um alvissareiro caminho
hist6dco, anunciador do efedvo rompimento com as peias que
o atavam ao passado, passado este que se recusava a morrer. E
como se a d&acZ? do Estado Novo, a instauragao de instituig6es
democriticas e a emerg8ncia de um surto desenvolvimentista
sem paralelos descortinassem a possibilidade de 'foqar nos
t:r6picos este suporte de civilizagio moderns"'.3

No entanto, o moderno se diz de vfrios modes. Se nos anos 50 o Brasil

era mercado por um proleto de modernidade, m61tiplas elam as vias
inteJpretativas da mudanga. Os movimentos concretistas se inseriam na visio

de mundo partilhada pdas elites intelectuais dos ands 50 e acreditavam que
tamb6m as antes passavam, ou deveriam passat, por um momento de mudanga

Assam, publicado em 1951, o manifesto do grupo concretista 6 o marco

fundador de um movimento ardstico que emergiu no horizonte da produgio
cultural brasileira, e que se colocou coco proposta de inovagao no campo das

antes plasticas. Grupo Ruptwa, como se intitulava, poderia ser de6inidos como

:um punhado de artistes plisticos, de poetas, literatos, m6sicos, que se
proclamam 'modernos' e se re6nem em Dome desse modernismo''.4 Imbuidos

do desejo deliberado de mudanga, estes artistes se reuniram nio s6 em torno de

uma identidade coletiva, de um &aZ'/bi partilhado, mas tamb6m, em porno de

um proleto comum, de um destiny comum. Sediado em Sio Paulo, o grupo
Rupmra encontrava nos principios da abstraS:ao geom6trica a possibilidade de

inovagao nas antes plasticas. Recusando todd a imitagao da natureza, todo o

modernismo herdeiro da Semana de 22, o concretismo buscava nas formas

3 ARRuoA, Maria Arminda do Nascimento. A4e/r(ipo/e e Cu/rzzra.. Sdo jazz/o no nzeio do
Sdczf/a .Xr. S5o Paulo: EDUSC, 2001, p. 17.

Pedrosa, Mario. .AZzl/?do, /zo/ne/n, ar/e e/7z crime. 2 cd. S5o Paulo: Editora Perspectiva, 1986,
273
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formas geom6tdcas o caminho de uma arte nacional, univei:sal, e, sobretudo,
contemporanea aos homers de seu tempo.

Contudo, nio 6 apenas em Sio Paulo que o concretismo se imp6e como
movimento em Home da nova fomia, tamb6m no Rio de Janeiro, em torno do

Museu de Arte Moderns carioca, surge um nGcleo de jovens artistas que elegem

as pradcas inovadoras da arte geom6uica como caminho de subs pesquisas

est6ticas. Este n6cleo, que comega como Gmpo Frente, percorre uma trajet6da

peculiar que o leva em 1959 a assinar o manifesto Neoconcreto. Nests medida,
pensar o Neoconcretismo sega coco projeto de modernidade, ou coma cridca

desta modernidade, imphca retomar as redes de sociabihdade sobre as quaid se

fonda o Grupo Frente.
Sabendo que me depart aqui com um grupo de Jovens intelectuais que

constroem uma identidade comum, a questao que me coloco 6, a saber, o que

torna possivel o movimento cultural, o que torna possivel que artistas se
reinam em torno de um proleto comum e de um destino comum, e de que
modo a identidade artistica implica tomadas de posigao coletivas num mundo

da vida que esb para a16m da arte.
Tomando a identidade coletiva como sentimento de pertencimento que

constr6i narrativas parti]hadas capazes de deGinir ]iinites de segregagao social,

de construir matos de odgem comum, de mantel a uniio de grupos, de Olientar,

a parte de relag6es de amizade e afinidade, tomadas de posigao coledvas no
mundo da vida, busco extender de que modo 6 possivel pensar a sociabilidade,

as relag6es sociais concretas no condvio cotidiano e a expeti6ncia partihada

como instrumentos aptos a funder sistemas de inteJpretagao que orientam

priticas discursivas, agnes coletivas e valores comuns.

Sega no aprendizado de um oHcio, sein nas reunites informais de
discussio da forma concredsta nas cases de Ivan Serpa e Mario Pedrosa, deja
como for, o neoconcretismo 6 o exercido da pratica social, manifestagao de

relag6es socials, 6 o estabelecer, com o ouuo, relag6es orientadas por sistemas

de intel:pretagao, 6 um convivio pr6ximo e cotidiano com panes, 6 a constmgao
de teias de sociabilidade.

5/6/7 - 2003-2004



318 Sabina M.arqwes Pamacbo Sant'anna

Fundado em 1954, o Grupo Frente se odgina das aulas de Ivan Serpa no

hluseu de Arte brodetna do Rio de Janeiro. Inicialmente heteroganeo, nio

havia no grupo de alunos "preocupaS:ao em ser abstrato ou concreto '', tratava-

sc dc "gente nowa que se agrupa]va] para realism pesquisas ardsticas", coma

diziaJayme b£aut£cio em ocasiio de sua primeha exposigio.5 Incluinclo artistes

6lgurativos e abstratos, a exposigao do Grupo Frente 6 a primeira manifestagao
da teia de sociabilidade criada no MAM dos amos 50.

Criado em 1948, o Mused de Arte Moderns catioca 6 voltado para a
construgio de um saber acerca da arte moderns, caracterizado antes por sua
missio didatica, pda vida ardstica que o circa, que pelo acervo que resguarda.

'Ao conuhio do MAM paulista,[o museu catioca] enfatiza desde o initio agro

educacional mats direcionada a provocar intimidade com o uabalho ardsdco, o

que pode contribuir para presenga quahficada".6 Nests medida, o Grupo Frente

se constr6ia parte de relag6es criadas pda tnissio modernizadora de
:disseminar o conhecimento da arte moderns no Brasil".7 Fundado sobre a

formagao de um saber ardstico, sobre o aprendizado de um oHcio, mas
tamb6m sobre a modernidade e sobre a construgao da arte de vanguarda, o

gmpo canoca crib relag6es de a6lnidade e amizade que transcendem a esfera da

arte, mas que sio por ela orientadas. Olhando superficialmente as trajet6rias de

vida dos artistas neoconcretos, a escola de formagao aparece como o lugar de
socializag:io e difusio de id6ias, espago olde a manifestagao individual alcanga

dimens6es coletivas. Com efeito, os curios do Mused de Arte Moderns

ministrados por Ivan Serpa no Rio, aparecem coma lugar que une a dda destes

artistes, sends constantemente citados homo o lugar olde primeiro entraram

em contato com o grupo a abstragio geom6Uica. Diz Lygia Pape: "No Rio de
Janeiro o que fortaleceu realmente o grupo foia blAH, porque todd mundi
comegou a freqtientar o museu. O Ivan Serpa era professor e comegou a crier

5 MAURfclo, Jayme. No Muscu dc Arte Moderna: Gente moma renovando a paisagem artfstica.
Carre/o da .Imam/zd. Rio dc janeiro. 1 5/07/1955
6 LouRENGO, Maria Cecilia Franca. Mz£sezfs aco/he/7z o nzode/"/zo. Sio Paulo: EDUSP, 1999.
Iden
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turmas e dais turmas. Uma geraq:io toda de udstas do Brasil passou pelo Ivan

aqua no Rio aeJaneiro."'

Assim, O MAM cmioca aparece como escola de formagao que, ao
constituir turmas com objetivos comuns e estabelecer entry os alunos um
contato peri6dico, crib, para a16m de individuos portadores de uma proaissao,

relag6es de amizade e a6inidade capazes de dar eilsejo a um grupo com
idenddade coletiva. Nests medida, sabendo ainda que hdamos com um

movimento de rupture, vale charm atengao para a especiGicidade desta

insdtuigio capaz de crier instrumentos de reprodugao do oficio de arista,

voltados para a pradca moderna. Trata-se de uma academia da inovagao em que

tudo 6 permitido: nos curios de Ivan Serpa convivem abstratos e 6lgurativistas,

informais e concretistas; trata-se de um curso de experimentagao. Do convivio

cotidiano e das discuss6es orientadas pelo objedvo comum da arte moderns,

criam-se dnculos socials pda pesquisa est6tica. Diz .Aluisio Carvio:

"Embora traindo os principios ou regras que vigoravam no
grupo, coma o emprego das cores purrs(eu sempre uabalhei
com as cores complementares) fui, num carta sentido, muito
obediente. Discudamos -- eu, Serpa, Almir N£avignier,

Palatnick, Lygia Clark etc -- MondJian, Max BiE, quest6es de
espago, cor, tempo. Elam discuss6es muito intensas nas quads
se cobravam o tempo todo posig6es. Cheguei ao grupo por
afinidades com as preocupag6es em togo de um novo
espaq:o. Nio fbi proposto nem imposto, minha adesio nio foi
te6rica ou 6ilos6fica. Comecei pintando umps paisagens
'vangoghianas', umps maiinhas quash a madeira de Tuner e,
depots de Pancetti, dai chegando a geometrizagao e i
construgao de espaS:os metaf6ricos." '

Apesar de sua cwta duragao(1954-1956), o Grupo Frente ganga reladvo

destaque na cent ardstica catioca, expoildo em mostras coletivas(Galeria do

8 VENANCiO Fltno, Paulo ef a//f/. Dossi6 Lygia Pape. .4r/e e .Ensafa. Rio de Janeiro, 1998:
Ano V. Ntlmero 5. P. 7/16.
9 MoRAls, Frederico. Quando a pintura toma novo impulse. O G/o6o. Rio de Janeiro
05/1 1/1982. 2Q Caderno.
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IBEU, Museum de Arte Moderns de Itadaia, Volta Redondo e Rio de Janeiro) e

conquistando espago na cdtica e na imprensa da cidade. Neste primeiro
momento de reuniio dos jovens artistas cariocas, o grupo inclui as mats
diversas tend6ncias e o concretismo 6 apenas uma dentre as diversas

possibilidades de inovagao. Participaram dente movimento os primeiros alunos

de Ivan Sell)a e aqueles que iam sendo incorporados pelo crescente presdgto
dos cursos do MAM. Partid6rios da abstragao geom6trica ou da arte 6iguradva,

os ]ovens artistes se reuniam, de todo modo, em torno da produgao de arte e

da livre experimentagao. Produg6es de grupos exclusivamente 6igurativos ou
concretistas elam tachadas de dogmaticas.

Em 1956, no entanto, participaram da Exposigio Nacional de Arte
Concrete os cariocas do MAM envolvidos com a absuagao geom6trica. Os

alunos 6lgualivistas de Ivan Serpa, como Carlos Val e Elisa Martins da Silveira,

desaparecem do movimento. Ao lido dos paulistas Waldemar Cordeiro,
Geraldo de Burros e Lds Sadlloto; os alunos de Ivan Seipa: Lygia Clark, H61io

Oiticica, D6cio Vieira, Franz Weissman, .Aldsio Carvio e Lygia Pape. Se a

idenddade de aluno de MAM haha sido assinada nas exposig6es do Gmpo

Frente, tratava-se agora de assinar tamb6m o pertencimento a identidade

concretista. Nem Frente nem Ruptura, todos sio agora concretistas brasileiros.
Uma vez instituido como movimento nacional, o concretismo se faz,

conoido, coma am61gama de pontos de vista di\ elgentes. Sob a bandeira da
abstraS:ao geom6trica, paulistas e cadocas comegam a construir categol:ias de

distingao que emergem no sentido comum de um movimento cultwal. Assam,

se a abstragao geom6trica era sem d6vida o parametro formal que orientava as

pesquisas est6dcas, se era o que dave a unidade ao gmpo, nem sempre as regras

estabeleddas foray traduzidas da mesma madeira. O que antes era gmpo

univoco, concredsmo brasileiro de todo modo, em 1959, parte-se em dais. De

um lado andgos integrantes do Grupo Ruptura, sediado em Sio Paulo, de
outdo ex-alunos de Ivan SeJ:pa, gradtando no pixo catioca, os stores sociais

passam a disputar o que de\elia set, no fmbito nacional, o aut&ndco
concredsmo brasileiro.
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Oscilando entre o gmpo do MAM e o movimento concreto, agregando e
legregando individuos e modos de faber arte, os antigos integrantes do Grupo

Frente, e outros ardstas rec6m-cooptados, assinam em 1959 o Manifesto

Neoconcreto. Escrito por Ferreira Gullar e apoiado por MMio Pedr osa, o novo

manifesto se imp6e como discussio em torno do concredsmo. Tfata-se de uma

rupture no interior da abstragao geom6trica; trata-se de abandonar a
radicalidade das formal geom6tricas purrs, para abrir ao p6blico a possibilidade

de vivenciar o ato de contemplagao. A recepgio da obra arte nio 6 apenas

percepgio nacional da forma, mas 6 tamb6m relagao emotiva. Deixando de lado

o rigor formal em pool de uma arte odentada pda relagao entre p6blico e obra,
a teoria do nao-objeto de Ferreha Gullar, a s6tie tftil ''os bichos" de Lygia
Clark e de "peneufveis'' de F161io Oiticica dio origem ao que serf classi6icado,

pda critica, de aM? Z'/zz.rfZefxn ro /?m@aMxea.

Opondo-se, por um Indo, ao excessivo racionalismo do concretismo

paulista e, por outdo, a pintura figurative de cmiter social que dominava o
campo das antes plasticas, o concretismo carioca se estabelece homo identidade

partilhada Olientada por um proleto comum.

Premiados pdas rec6m insdtuidas Bienais de Sio Paulo, discutidos pda

cridca nacional e contemplados com exposig6es coledvas, Lygia Clark, Ivan
Sei:pa, .Aluisio Carvao, Abralaam Pallatnik, Fi6ho Oiticica, Llrgia Pape, e uma

s6rie de outros artistes, passaram a ocupar lugar de destaque na cent ardstica

nacional. De um lido, negociando as possibilidades de mudanga com uma

genealogia estabelecida, com os 6igurativistas investidos do presdgto de
Portinarie Di Cavalcante, e de outta, reivindicando o direito a verdadeira

rupture; estes atores colocavam em questao, nio s6 o fazed ardstico, mas

tamb6m o projeto de modemidade brasileira. Em diferentes mementos de sua

trajet6da, o n6cleo do concretismo cadoca constr6i sua idenddade na relagao
com outros grupos e com outras tend8ncias ardsticas.

Num primeiro momento, constituindo-se como grupo Frente, o n6cleo

de alunos de Ivan Seq)a se une em torso da liberdade de experimentagao e da

pesquisa pda inovagao nas antes plasticas. Sua identidade se estabelece como
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grupo em processo de busch. A alteridade este, para ele, marcada por
dogmatismos e por dgidos principios de produgao est6dca. Sejam concretistas

do grupo Ruptura, selam consagrados 6iguradvistas, os outros sio aqueles que
enconuaram um porto de partida a .P/hn. A pesquisa, a experimentagao, o

trabalho de busch do novo sio os valores cultivados pelo grupo:

;(...) Nio se juntatn estes artistes em gmpo por mundi-isms,
pure camaradagem ou por acaso. A virtude maior deles
continua a ser -- a que sempre 6oi: horror ao ecletismo. Sio
todos des homens e mulheres de f6, convencidos da missio
revolucioniria, da missio regeneradora da arte. Uma coisa os
une, e com a qual nio transigem, dispostos a defends-la
contra tudo e contra todos, colocando-a acima de tudo e de
todos -- a liberdade de cliagao. Em defesa desse postulado
moral nio dao, nao pedem quartet.(...)".:'

Ja num segundo memento, os membros do gmpo Ftente, que mbalham

com a abstragao geom6tdca, encontram no movimento nacionala possibilidade de

uma arte de ruptura. Pmtilhando a identidade constl:udva da abstragao geom6tdca,

os concretistas cadocas se poem ao lado dos concredstas pauhstas pma reclaagar as

representag6es romfndcas do Brasil tradicional. Reivindicando para sio dkeito a

uma mte mats modema, a representagio da cultwa dos homens de seu tempo, o

Concredsmo supunha, com Feueka Gullaf, tratar-se de uma arte que estava

'intimamente ligada aos novos meios de produgao, is novas t6cnicas e nog6es
ciend6cas. Ao contr4tio das tend8ndas indidduaksUS ou nilistas da mte

contemporanea(...), a mte concrete ddvaEval de um compromisso com a 6poca
modems, com a sociedade industrial, dentro da qualo planejamento, o
conhecimento te6dco e a divisio do trabalho entram coma fatores relevantes:

Nio foi, contudo, pequena a resist6ncia a nova abstragao geom6trica.

Hegem8nica desde 1922, e defendida com unhas e dentes por sous ptincipais

10 PEDROSA, Mario. .,dead /7zicos e /7zodernos. Sio Paulo: EDUSP, 1998, p. 248
ii Guu.AK, Ferreira. f/apes da ar/e co/I/e/7zpor6nea: do czzbis/7zo & ark neoconcre/a. 3' ed
Rio de Janeiro: Editora Revan, 1999, p. 236.
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representantes no pedodo, notadamente por Portinari, a arte 6iguativa
modernists, que primava pda construgao do nacional e por uma representagao

social de Brasil, 6 agora posts de lido em fungao de uma arte universal e

objetiva, de uma arte que, para muitos, se inseria na "6poc ' da maquina '

Descaracterizando a tradigao 6igurativista brasileira como "velha e vega

aspiragao de uma mte nacional, uma pinmra nacional",tz o concretismo
incomodava a uadigao herdeira da arte modernista. Investindo-se do r6tulo da

vanguarda artistica e relegando os clfssicos nacionais ao ostracismo, os
defensores da absUagao geom6trica se depararam com as icidas critical de

Portinari: "Estamos num pals onde nio podemos nos preocupar com ipso
jcom o abstracionismo] devido a de6lci6ncia t6cnica do nosso meio artistlco
Devemos faber esforq:os para que se aprenda a pinter e que se samba o que 6

pintura e nio dizer 'sou abstracionista ' ou 'nio sou abstracionista' sem nem
saber falar numb coll O essencial 6 saber pintar''.n

Do mesmo modo, se no Brasil a arte aigurativa 6 o paradigms a ser

quebrado, no exterior, ha que se romper com o estigma de nagao orientada

pdas tradig6es e pelo romantismo topical. Trata-se, portanto, de romper com

os parapet:ros internacionais, nio por uma busch de rdzes nacionais, mas pda
racionalidade absolutamente universal que estava suposta na abstragao

geom6trica. Assam, quanto ao informal e ao tachismo, donnas de abstragao

nao-geom6trica, mats ]ivres, subjedvas e gestuais, que predominavam nas

pagtnas de cdtica e nas paredes de museus internacionais, diz Milo Pedrosa:

(...) Predomina agora blesses cenuosteurope"s] uma arte de
tend8ncia romintica. ou melhor, anticultural, no sentido de

preferir os valores datos instintivos ou subjedvos aos valores
plasticos mats puros. T8m horror, homo homens cansados de
culture e de experi6ncias est6ticas, a tudo que lembre
estmtura, order, discipline, tens6es, odinismo, beleza

PEDROSA. Mario. .,4cad8/nicks e /node/"nos. S5o Paulo: EDUSP, 1998, P. 243

13 JEAN, lvonne. A opiniao de Portinari sobre a Biena]. Co/ reID da Juan/zd. Rio de Janeiro
09/09/1951. 1a Caderna. Ultima pigina.
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plistica, em sumo. Ora, nossos melhores artistes de agora nio
estio nessa ]inha, pior ainda: nio se importam se o que
atualmente est:io fazendo nio 6 o que esb na moda na
Europa ou nos Estados Unidos. Ou if nio 6 apreciado.

Um tal estado de espkito 6 para n6s, brasileiros, molto
auspicioso, e 6 necessfrio presewa-lo de todas as manehas,
pols seM na medida de sua preservagao que algo novo e dc
especincamente nosso poderf surge. Revela pda primeira
vez um pensamento, um sentimento de independ6ncia que se
vai generahzalldo ence os melhores de nossos ardstas.(...)".:'

Por oposigao aos "velhos figurativistas" e ao machismo da abstragao

internacional, o concretismo se apresentava, entao, como produgao de um
:novo '' que, dentro da gram6tica da abstragao geom6trica, serra capaz de criar

uma arte racional, uma arte que pudesse ser homogeneamente apreendida pelo

intelecto. Tratava-se de rejeitar simultaneamente a arte social brasileka e os

modismos internacionais da abstragio livre e subjetiva. Afastando-se do litre

subjetivisino e do estigma do ex6tico, as vanguardas construdvas brasileiras

reivindicavam, para a arte nacional e para o pr6prio desenvolvimento da nagao,

uma forma que negasse o Brasil do passado, que negasse a tradigao, enclave do

progresso. Opor-se a tradigao artistica nio era simples estrat6gia de subvers:io

num campo dominado por posig6es hegem8nicas, mas era tomada de posit?io

poHtica em face da modenlidade.

:Finalmente estava-se diante de um singular momento de
sadia mudanga de sensibihdade, que veio com a segunda
(arq-itetura de 30) e terceira(concretismo e neoconcretismo)
de artistes modernos brasileiros. Essa mudanS:a se traduzia
numb necessidade imperiosa por assam diner da ordem conan
o ceos, de ordem utica contra o informe, necessidade de opor-
se a uadigao supostamente nacional de acomodaS:ao ao
existence, a rotina, ao condom)ismo, is definig6es em que
todos se ajeitam, ao romantismo frouxo que sem

14 PEDROSA, Mario. .4cac/2/7zicos e modernos. S5o Paulo: EDUSP, 1998, p. 28 1
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descondnuidade chega ao sentimentahsmo, numb sociedade
de persistentes ressaibos paternalistas tanto nas relag6es
sociais quanto nas relag6es de produgao. A mdo isso
acrescenta-se a pressao enorme, continua, passive, de uma
natureza tropical nao-domesdcada, cllmplice tamb6m do
conformismo, na conserves:ao da mis6da social que a grande
propdedade fundi4da e o capitalismo intenlacional produzem
Incessantem.ente

Assam, torna-se possivel acreditar, ao dado de Ronaldo Bdto, que o

projeto constmtivo brasileho encontra seu projeto politico no
desenvolvimentismo que grassava a 6poca. Mas nio s6, tamb6m 6 possivel
encontrar semelhangas nas discuss6es de modernidade da Sociologia dos argos

50,t6 nos proJetos de fundagao de Museus e Bienais,17 num modo de pensar

que rejeitava a tradigao em fungao do progresso.
Finalmente, em 1959, o nGcleo do concretismo sediado no Rio de

Janeiro assina o manifesto neoconcreto, deixando expHcitas as di\-ergancias que

permeavam o espaq:o de produgao dos jovens artistas brasileiros. Ctiticando a

posture excessivamente racionahsta do concretismo pauhsta, negando a arte

coco nero exercicio de percepq:ao e voltando-se para propostas mais

expressivas da abstragao geom6tdca, a arte neoconcreta preserve a rejeigao ao

6igurativismo e ao abstracionismo informal, mas able espago para que a mte
poss'a "assamif a ex Tess Q de reahdades bKmanas conf.kxd')S .K axle, fosse. da.

concrete ou nio, fbndaria um espago expressivo que nada tem a ver com a

5 PEOROSA, Mario. .IVundo, /z0/7zenz, ark enz arise. 2' ed. S5o Paulo: Editora Perspectiva,
1986, P. 291
6 Cf: Vn.i.AS B6AS, Glaucia. "Passado arcaico, futuro modemo: a contribuigao de L. A. Costa

Pinto a sociologia das mudangas sociais". In: Villas B6as, Glfucia & Maid, Marcos Char
(org.). /deck de /node/"n/dade e socio/ogfa no .Blasi/. Porto Alegre: Editora da
Universidade/UFRGS. 1999.
i7 Cf: LouKENgo, Maria Cecilia Franca. JWusetn aco/he/7z o moderns. S5o Paulo: EDUSP,
1999.

i8 Trecho do Manifesto Neoconcreto pub]icado pe]a plimeira vez no Sup]emento Dominican,
em 1959. In: Guu.AR, Feneira. fracas da ark c'o/z/en2porinea.- da cl bis/no ar/e
neoconcrefa. 3' ed. Rio de Janeiro: Editora Revan, 1999, p. 286.
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ci6ncia ou a racionahdade, mas que malaria a dimensio humana e afetiva do

espectador.

'Furtando-se a cdagao espontanea, intuitiva, reduzindo-se a um
co-:po objedvo n"n esp'go objedvo, o «asta 'on'r'to
radonahsta, com seus quadros, apenas sohcita de sie do
especbdor uma feng?io de estimulo e reflexo: flila ao oho coma
instrumento e nio olho como um modo humano de ter o mundo

e se dar a ele; fda ao olho-maquina e nio ao olho coi=po".i9

Recuperando, portanto, a dimensio maid expressive da arte, negando os
exercicios meramente perceptivos da Gestalt,e enconuando no compo o m6dio

que df ensejo ao aquie agora da relagao com a arte, os mtistas neoconcretos

mergulham em pesquisas est6ticas e restituem ao espectadot a relagao afetiva com

a obra de arte. Quadros sem moldura, superacies tnoduladas, escultmas

manipulfveis, penetrfveis: as obras neoconcretas, em busch de um espago

expressivo, rompem as barrekas da contemplagao e aproximam p6blico e obra.

Sega por quadros sem limites, sega por obras que s6 existem pelo toque, deja como

for, as obras neoconcretas reconstroem o lugar do p6blico, da obra e do mused.

Abstracionismo e 6igurativismo, absuagao informal e abstragao

geom6trica, concretismo e neoconcretismo sio categories socialmente

constl:uidas capazes de dehlir identidades e explicitar os proJetos para o futwo

que estio nelas supostos. Com efeito, para entender o conceito de
modernidade que subjaz ao neoconcretismo vale lever em consideragao os

grupos e proletos a que se opoe.
Para Ronaldo Brito, a discussio estritamente formal da arte neoconcreta

esvaziava o conteQdo politico do projeto construtivo brasileiro. Apolitico por
de6lnigio, o novo movimento estada despido do canter desenvolvimendsta do

concretismo paulista.20 Numb via inteipretativa oposta, Maria Arminda Arruda

20 Cf: BKiTO, Ronaldo. Neoconcretismo: V6rtice e ruptura do projeto construtivo brasileiro
S5o Paulo: Cosac e Naify, 1999.

19 Idem
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do Nascimento pensa o Neoconcredsmo como primeiro movimento de
dissolugao do projeto concretista desenraizado, representando a critics ao
extremo universahsmo do plimeiro momento e a sua dissociaq:ao da vida
poHtica nacional. O Neoconcretismo syria, entao, inicio do processo de
enraizamento que se radicalizaria na arte de participagao social.zt

Embora baseado numb critics estlitamente fom)al, e tendo em vista

quest6es exclusivamente artisticas, cato 6 que o movimento aproximando

p6blico e obra traz em seu bold um conte6do critico que nio se restnnge a
arte, mas que abrange modos institucionalizados de relagao entry o p6blico e o

produtor. Pensar criticamente os modos de relagao com a arte, CH2 novak
formas de intel:pretax o mundo, quebra espagos hier&quicos e institucionaliza
novos modos de se relacionar, novas formas de sociabihdade. Hi um conteGdo

chaco absolutamente fundamental; que 6 cridca ao concretismo, mas que e
tamb6m critics a, modernidade nacional, que 6 retomada da subjetividade, da

m61tipla interpretagao, da individualidade por oposigao a modos
institucionalizados de ver o mundi. "0 movimento jneoconcreto] de certs
:nodo ]iquidou as faturas de qualquer proJeto cultural constmdvo organizado

para o Brasil ao mesmo tempo em que deixou residuos de uma atitude
sistematicamente critics e hberat6ria diante dos estreitos limites dentro do qual

se processava aquia prg.tice da arte".z Dentro de uma visio de mundo
moderns, o neoconcretismo se realiza como processo de modernidade, como

derrubada de andgos parametros.

Retomando a s6rie de categories construidas na dehligao de uma

identidade para o nicleo do concretismo cmioca, vale dizer que, ao se formal

como grupo orientado para a mudanga, ele cunha a liberdade de
experimentagio como principio que se mant6m. O conjunto de valores

constituido nas atlas de Ivan Serra permanece no tempo, orientando o grupo

Cf: AKKuoA, Maria Am)indo do Nascimento. .A4err(ipo/e e Czz/rlfrar Sdo Pat(/o no n?e o do
Sdczi/oM. S5oPaulo: EDUSC, 2001. . . .
22 BRiTO. R.onaldo. Medco/acre/z's/7zo; l:/Zrffce e /"zzprtfra cfo .prc#e/o consfrlffivo b/-asi/ezra. S5o

Paulo: Cosac c Naify, 1999.
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para uma trajet6da ambigua que se aproxima e se afasta do movimento
nacional.

Ao conufrio do concretismo do grupo Rupture que, de saida, formaliza

principios a seguir, encarando o moderno como destiny possivel, e acreditando

na arte geom6uica como expressao ardstica que elle 6 adjacente, o concretismo

cal:ioca elege como principio a liberdade de experimentagao, o adogmatismo, a

eterna busca do novo, em uma palavra, o nao-principio. Incapaz de guar-se

sobre um dnico r6tulo, acolhe m61tiplos. Denominando-se ora Frente, ora
concretismo, ora neoconcretismo, mant6m, contudo, o mesmo desejo de
mudanga que une o grupo e que acaba, em 1963, por disperse-lo. A
modernidade deste n6cleo, sempre oposta a dogmatismos e a movimentos

rotinizados, mega a possibilidade do novo como ponto de chegada,

constit:uindo-se como busch permanente de um horizonte que nio pode ser
alcangado. DeGnida no conjunto de relag6es e oposig6es, sua modernidade se

constr6i como o pr6prio processo de inovagao.
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O RIO DE JANEIRO NA LITERATURA POLICIAL
DE Luiz ALFREDO GARCIA-RoZAi

Ferna2{da R.angel de Padua .Awww

Este artigo se baseia na dissertagao de mestrado "Cidade e ]iteratura:

reflex6es sobre a Pads do romance policial de L6o Malet", defbndida em maio de

2004 na Universidade Fedelnl do Rio de Janeko, olde elan)hein representagao
]iter6da da cidade de Paris na d6cada de 50 na obra do escdtor frances 1.,6o Malet

autos da side de policiais "Os novos mist6dos de Pans".3 Pareceu-me que o mesmo

dpo de abordagem podeda ser ampliado pma e:fpor tepresentag6es de ouuas
cidades na obra ficcional de autores policiais; assam, busco revels neste texts o R.io

deJaneko reuatado por Luiz Allledo Gmcia-Reza nos romances O #/gza M cgwPa,

.AEbades ePerdiMs,' b/ergo SK&este e Uma3aneia em Capacabana~

Desde saas primeiras manifestag6es, a literatura sempre demonstrou
especial interesse pelo fen6meno urbano e seus desdobramentos. Na tradigao

literfria da Gr6cia antiga, a cidade ocupa papel de destaque: Plano li. descrevia

a cidade ideal, em -4 R@#&#fa, e possivel, em -.4f Z?zl, enquanto Alist6teles, na

Poz22/aa, interessava-se pda organizagao social da p61is gregg. Seguiu-se, ao longs

da hist6tia, uma sucess:io de autores das mats variadas extrag6es que tiveram na

cidade nio s6 o cen&io mas tamb6m um dos elementos essenciais de subs

tramps: de Charles Dickens a Paul Austen, de Hlonor6 de Balzac a Lawrence

Dulrell, de Ega de Queiroz a bfachado de Assis

Este artigo foi apresentado no 'lV Semingrio de Pensamento Social ', organizado pelo Centro
de Estudos Brasileiros do IFCH/UNICAMP, nos dias 16, 17 e 18 de junho de 2003
2 Mestre em Sociologia e Antropologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2004
3 MALET, L6o. Zes e/zqz£8/es de Nes/or .Bill/7za ef/es nozlvea /nysr res de Paris. Paris:
Robert Laffont, 1985. Tomos I e ll.

GARCLA.-ROZA, Luiz Alfredo. O sl/8ncfa da chzzva. S5o Paulo: Companhia das Letras, 1996.

.4c/ladas e .para/dos. S5o Paulo: Companhia das Letras, 1998.
Hen/o sz/doesre. S5o Paulo: Companhia das Letras, 1999.

tl/ma./a/ze/a em Copacabana. S5o Paulo: Companhia das Letras, 200 1
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No entanto, pode-se diner que s6 com o folhedm, no s6culo XIX, e com

o romance policial que o sucedeu, 6 que a literature ganga um ganero dpica e

exc[usivamente urbano. Assam, penso que a ]iteratura po]icia] pode servir como

um precioso documento para um exame da cidade, sous mecanismos, seus

habitantes, do ponto de vista das ci6ncias socials o que levanta de um lada a

questao da literature coco folate socio16gica, da vahdade de subs
representag6es, e de ouuo a possibilidade(e as di6lculdades) de se constnir
uma ponte entre representagao hter4ria e representagao social.

Tamb6m nas ci6ncias humanas o temp da cidade sempre foi objeto de

numerosos estudos e debates quanto a sua forma, fung?io e organizagao.

Pardndo-se da premissa do frances Emile Durkheim, um dos ptimeiros
te6ficos das ci6ncias sociais no s6culo XIX, segundo a qual o individuo nio

existe isolado da sociedade, soda possivel considerar que a cidade
concentragao de indiv£duos em um mesmo espago Hsico e organizagao da dda

em comum de acordo com determinadas regras e mecanismos pr6-

estabelecidos marco o surgimento hist6rico do fen8meno social. Os estudos
da chamada Escola de Chicago, durante a primeira metade do s6culo XX,

langaram nova luz sobre o fen8meno wbano, levantando quest6es-chive em
relagao a subs manifestag6es sociais e politicos. Dentre deus representantes,

gabe ressaltm a relevincia dos problemas apontados por Robert E. Park, kinda

hole significativas para os estudos urbanos. O tutor a6uma que:

a cidade ]...] nao 6 apenas um mecanismo nsico e uma
construgao artificial. Ela hz parte dos processor vitais das
pessoas que a comp6em; 6 um produto da natureza, e

particularmente da natureza humana.S

Assim, a cidade delimita uma area cultural espec{6lca. O pr6prio Park

reconhece a d£vida da sociologia para com os escritores de ficgao, que

5 PARK, Robert E.; BURGESS, Elncst W. e MCKENZIE, Roderick D. T%e CfP: Suggestions
for Investigation of Human Behavior in the Urban Environment. Chicago/Londres: The
University of Chicago Press, 1984. p. I
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permitiram conhecer mais a fundo a vida urbana contemporanea, mas aponta
para a nccessidade de um esudo mats aprofbndado e impartial da cidade. Na

estreita relax:ao entre fen8meno urbano e literature policial, a cidade nio 6 s6

posts em cent, mas o texto pode ajudar a compreend8-la; lodge de ser um
memo cenfrio para a tramp, a cidade tem papel cmcial no seu desenrolar: sous

personagens sio tipicamente urbanos, movem-se em um ambiente urbano,
usando memos de transports urbanos, interagem com outros personagens

urbanos e dvenciam situag6es geradas ou possibihtadas pda cidade.

O cdtico hter6tio brasileiro Antonio Candido a6uma que, para ter

significado socio16gico na literatura, o fate social precisa ser internalizado pelo
texto hteririo e ter atuagao decisive na estruturagao da obta.C E o casa da

cidade no romance policial. Seguindo a mesma linda de pensamento, 6 itil

evocar a distingao fbita pelo h6ngaro Georg Lukics entre narrative e descdgio:

pma ter signi6icado, ou deja, para n:io ser meta descdq:ao, 6 preciso que o fato

deja interno a narradva da obra; nio baste apenas fazed parte da drama, 6 precise

de algum modo influencif-la ou estruturf-la.7 Romances c61ebres coma O
g//aM?/o d?.HZ?xnxz#h, de Durrell, ou a s6rie -H rom#2zh ima#a, de Balzac, usam a

cidade como muito mais do que um cenfrio para as perip6cias dos
personagens: 6 coma se a pr6pria cidade se tornasse um personagem, saindo do

cent.rio para entrar na Hama.
O americano Richard Lehan estabelece um interessante paralelo entre os

diversos g6neros literhios ao longo da hist6ria e a evolugao das cidades,

afirmando que seu surgimento e subs transformag6es sio insepariveis dos
vfrios movimentos da hteratura.8 Assim, em seu clissico Rahm;ox Clz/.fo4 Daniel

Defoe descreve uma Londres sustentada pda necessidade comercial em um

contexto capitalists coda vez mats evidente ap6s o grande inc6ndio de 1666.

6 CANDIDO, Antonio. "Crftica e sociologia". In: Z,f/era/lira e socfedade: estudos de teoria e
hist6ria litergria. S5o Paulo: Companhia Editora Nacional, 1980
7 LUKACS, Georg. Narrar ou descrever? In: . .Ensafos so6re a ///era/z£ra. Rio de
Janeiro: Civilizagao Brasileira, 1965. p. 43-94. Tradugao de Giseh Vianna Kinder
8 LEHAN, Richard. The CfO ilz I,//era/tf/-e. Berkeley/Los Angeles/Londres: University of
Califomia Press, 1998
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Dickens tenth reduzir a escala monumental e materialists da cidade com a

introdugao em seus romances de personagens mais humanos e novos
observadores. Com o declinio do estado no s6culo XIX, jovens da zona rural

passat a it busch nas cidades um futwo melhor, como transparece na Pad.s da

Com#2#h .fi#maxa de Balzac. Em seguida, a ascensio da cidade industrial pode

ser vista nos romances de Zola a s6rie dos Rougon-Macquart ou o c61ebre

Genm&a/ A geragao romandca, por sua vez, procure sobrepor a cidade uma
colastmgao mitica para exphcar seu signi6icado, como na poesia de Byron; o
simbolisino setia uma e\olugio dessa tend8ncia. Ja o modernismo busch

transformer a antiga visio da cidade gragas ao uso de novas t6cnicas ]iter&ias,

coma por exemplo na obfa de James Joyce. Finalmente, o crescente
materiahsmo da cidade crib na imaginagao literfria um estranhamento e uma

hostilidade que contribuem para friar o climb de mist6rio e de estranhas

conex6es de, por exemplo, .H /niftg& d? Nbz,a yore, de Austen.

Seguindo uma linha de pensamento semelhante, a quebra da lei nas
grandes cidades, gerada pelos problemas de sociabilidade em conseqti8ncia de

seu forte crescimenta, estada na origem do g6nero pohcial na hteratura.

Retomando uma nogao utilizada por Walter Benjamin, a cidade apareceria

como um labirinto que dove ser percorrido para ser desvendado

possibihtando assam a solugao do mist6rio ou crime que este na base do enredo

das obras do g6nero. Para solucionar o enigma, aparece a figura do detelive.
Observador privilegiado da cidade, 6 o detedve quem vai recoloci-la na escala

humana para possibilitar a solugao do mist6rio do enredo.

O alemio Georg Simmel, uma das grandes influ6ncias dos soci61ogos da

Escola de Chicago, a6uma que a cidade crib um canter humano essencialmente

intelectual, por oposigio ao sentiinentahsmo que setia a regra na vida ruraLP

Esse carfter, por sua vez, estaria acompanhado de um fen6meno dpicamente

urbano: o olhar &Zm/ do homem sobre aquino que o cerca, uma carta reserve e

distfncia dos habitantes da cidade em relagao uns aos outros. lsso maria com

9 SIMMEL, Georg. O/z Indfvfdua/i9 and Soda/ Ji'o/ /7zi. Chigago/Londres: The IJniversity of
Chicago Press, 1971. Organizagao e Introdugao de Donald N. Levine.
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que o individuo tivesse uma ]iberdade jamais vista, mas tamb6m tratia solidao,
ao retin-lo dos ckculos uadidonais de convido e sociabilidade da vida rural

Denso desse contexto surge uma 6igura urbane tipica, tamb6m

mencionada por Simmel em ouuo texto, desta vez em 1908: o estranho, o

andarilho, que intra em contato com todos os elementos da cidade sem, no
entanto, ester press a nenhum deles. Simmel ressalta a objetividade do
estranho, uma conseqti6ncia de sua aus6ncia de vinculos com qualquer grupo

social especi6ico. lsso faz com que ele deja dvo de con6id6ncias e revelag6es

que Ihe permitem tomas conhecimento de assuntos ignorados, escusos. O
estranho estMia assim, ao mesmo tempo, pr6ximo e distance do ambiente que

o circa. A Higura do detetive no romance policial representaria esse esuanho.

O objedvo 6 portanto apresentar a obra liter4ria especi6icamente a
obra de hteratura policial como conte rica e signi6icativa para uma reflexio

sobre quest6es socio16gicas relevantes esped6icamente quest6es relativas a

sociologia urbana. Um dos maiores, sergio o maior problems que surgem entio

6 o uso da foote literida para estudar fen6menos socio16gicos; este .la foi
abordado por diversos autores. Ao lingo de sua extensa carreira, Antonio
Candido estabeleceu a importancia da literature para o estudo da sociologia

a6irmando que o social 6 um elemento importante da obra literhia; o fen6meno

social, segundo ele, 6 internahzado pelo texto e atua decisivamente na

estruturagao da obra. O tamb6m te6rico Octavio land vai dais lodge: para ele,

tanto a sociologia quanto a literature de Bicgao sao, em grande medida,
narrativas.lo if dessa proximidade que desejo parter para relacionar texto

hteririo e reflexio socio16gica.

Procurarei destacar, nos quatro romances de Garcia-Roma, tr6s grander

temps, todos relacionados a vida nas grandes cidades. O ptimeiro temp 6 a

prohndidade psico16gica dos personagens, especialmente do protagonists. Aa
contritio de boa parte da literature policial contemporanea, que insiste mas na

lo IANNI, Octavio. "Sociologia e literatura". Primefra Hersao, Campinas, IFCH/Unicamp.
n.72, set. 1997.
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aq:ao, aproximando-se do thriller, as tramps de Garcia-Roza enfatizam bastante os

estados de ftiimo dos personagens e dedicam longas pagnas a suns reflex6es

pessoais, dais na t:radigao do detetive cerebral da apdmeka geragao da literature

policial, coco Sherlock Holmes. Esse 6nfase na htrospecgao parece apontar no

mesmo senddo da afkmagao de Simmel de que a cidade cda um carfter humano
essencialmente intelectual, por oposigao ao sentimentalismo da vida rural.

O segundo temp que pude destacar na obra de Garcia-Roza foia questao

feminina. Presenga clissica no romance policial, desde a femme fatale at6 a
mocinha indefesa resgatada polo audaz detedve, a mulher tem papel de especial

destaque na obra do carioca e consome grande parte dos esforgos de reflexio

de seu protagonists. Podemos associar esse presenga feminine marcante a toda

a problemftica atual sobre relacionamentos afedvos nas grandes cidades, suas
modahdades e vatiag6es, muito distantes do convencionajismo das relag6es

afetivas tradicionais. Sob esse aspecto, Espinosa 6 um homed de seu tempo:

tanto fascinado quanto repelido pdas mulheres, faz delis sua principal
preocupaq:ao e seu major mlst6flo.

Por fim, o terceiro tenn 6 a cidadc do Rio de Janeiro conforme

retratada por Garcia-Roza. O Rio dos romances de Espinosa 6 ao mesmo
tempo cenirio e personagem, revelando a intima relax:ao do nucor com sua

cidade e a relevfncia delta para o desenrolar de subs tramps. Examinando

Uechos dos quatro romances, 6 possivel diferenciar dois "niveis" de
descrigao da cidade: o primeiro 6 composto de descrig6es bastante

minuciosas de lugares, tra)eton, bairros, personagens urbanos; o segundo 6 a

descrigao subjetiva de uma atmosfera urbane. Pode-se diner que, enquanto o

primeiro navel "povoa '' a cidade, o segundo praticamente a apresenta como
mats um personagem dos romances.

A profundidade psico16gica dos personagens de Garcia-Roza mica

evidente desde o primeiro romance, O flZ2/zfh d# fg a "Tomou um banco

demorado, desembrulhou um sanduiche dito natural, que estava na geladeira:

abriu uma cerveja, esticou-se no soH da sale e comegou a pensar na matte, nio

na id6ia abstrata de monte, mas em quanto tempo kinda teria de vida. lsso aos
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quarenta e doin amos, numb noite de sabado, num apartamento de solteiro em
Copacabana. Concluiu que ji. estava motto. Foi dormir".t

O personagem de Espinosa tem muitas das caracter(sticks do detetive

clfssico do romance #o;c 6 um homem solit6.do, com gosto por heros e por
nHoso6la, tem uma relagao intense com as mullaeres e se mostra um tanto

desencantado com o mundo. Entretanto, no contexto do Rio, ele tem tamb6m

uma caracteristica peculiar: grata-se de um policial carioca que nio 6 corrupto

em uma cidade olde todd a policia 6 reputada por s8-1o. Sabre seu

protagonists, Garcia-Roza diz: ''torque o inspetor Espinosa 6 um sujeito
integro, 6 uma pessoa normal como qualquer ouUa. Apesar de ser um
burocrata, um policial pertencelate ao aparato de Estado, um homem de
gabinete. Um homem normal, um funcionfirio p6blico. Mas ele 6 integra. Ele,

de alguma maneira, diz que 6 possivel ser integro. At6 na poHcia. O policial nio

tem que ser corrupto, assam coco ntngu6m tem que ser corrupto '' :'

A16m disso, Espinosa nio 6 apresentado como um investigador infdvel

que soluciona todos os crimes que Ihe sio apresentados. A verdade 6 que ele
nunca descobre nada: a solugao dos crimes sempre Ihe 6 revelada e muitas

vezes o pena desprevenido(como, por exemplo, em Uma7 gZ4 m C@afn& #D

Em suma, o delegado de Garcia-Roma 6 quase um anti-her6i. Nas palavras do

tutor; "Eu procurei nao fazed do Espinosa nenhum clone de nenhuma figure
de album romance policial clissico. ].] Tentei fazed do inspetor Espinosa um

personagem bastante brasileiro, e bastante carioca. Ele tem uma certa preguaga,

ele n:io tem esse sunoco do paulistano, por exemplo. Ele tem caracteristicas

muito pr6ptias.[...] blas veda bem: ele nio 6 um super her6i que da cocos, ele

n:io da bros. Ele nio se imp6e pda forge Hsica, ele nem 6 um grande athador
nem eximio perito em vinhos ou roses como os detetives ingleses. Nio 6 um

g6nio coma o Nero Wolf. nem 6 aquela maquina institucional do Sam Spade.

I GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo. O sf/gncio da c/zzzva. S5o Paulo: Companhia das Letras,
1996. n. 124.
i2 Revista Eletr6nica de Jornalismo Cientffico. www.comciencia.for. Entrevista com Luiz
Alfredo Garcia-Reza.
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Ele 6 um investigador, que procure faber da mellor maneira possivel

trabalho e, de prefer8ncia, edtando cocos e bros''.i;

Mesmo que a profundidade psico16gica do personagem posse ser
auibuida em grande parte a OJ:them pro6tssional do autos(renomada
psicanalista), acredito que ela tamb6m posse ser aproximada das caractedsticas

evocadas por kimmel ao falar do personagem do estranho na cidade: aquele
que, sem ester ]igado a nenhum grupo especi6ico, esb ao mesmo tempo mais

afastado e mats porto de tudo o que ocorre a sua volta.t4 Um obsenador
isolado, introspectivo, que usa seu alheamento para percorrer de maneira
privilegiada os meandros da cidade e solucionar seus mist6rios. Nisso, o

detetive tamb6m se aproxima da t:radigao do flineur de Benjamin, aquele que
percorre a cidade para mellor desvendi-la embora no caso do detedve, ao

contrhio do flaneur, baja um prop6sito nessas andangas.tS De cato, o
personagem de Espinosa, morando sozinho no Bairro Peixoto e percorrendo a

p6 as mas do Rio, presto-se pardcularmente bem a reflexio apesar de este
nem sempre o levar a soluq:ao do crime, mas sim a novos dilemas pessoais.

O segundo temp destacado nos romances 6 o da presenga feminina. Nio

6 um tetna novo na literature policial: as mulheres t6m lugar cativo no g6nero

desde seus prim6rdios; mulheres sempre povoaram e continuum a povoar os

casos e o imagin6do dos detetives. O mesmo ocorre com o delegado Espinosa,

mas 6 posshel dizer que o g6nero feminino tem um papel um pouco diferente

na vida dense cadoca de leia-idade. Espinosa nio faz s6 corner atlas das
mulheres: ele se relaciona com das; chega at6 a ter fido casado, uma raridade

entre seus colegas de g6nero hterhio. Talvez esse particularidade posse ser
relacionada a bagagem psicanalitica do tutor e ao fato da psicanflise

uadicionalmente auibuir grande importancia is relag6es sexuais/afetivas

Entretanto, o tutor tamb6m credits esse importancia das mulheres a outdo

14 SIMMER Georg. On /ndlvfdlla/fP a/2d Socfa/ J;'or/7zs. Chigago/Londres: The University of

Chicago Press, 1971 . Organizagao e Introdugao de Donald N. Levine
5 BENJAMIN, Walter. Pcz/"fs carl/a/e dzz XZYa sf2c/e. Le livre des passages. Paris: serf,

b !dent

1986.
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bator, a presenga da pr6ptia cidade do Rio de Janeiro; "Eu sempre digs que o

Rio de Janeiro 6 uma cidade mulder. E uma cidade feminine. E ela capture
homers e mulheres pda sua sedugao '

Talvez entio o hto do Rio ser considerado uma cidade sensual, um

condte ao prager, possa tamb6m ser usado para explicar o papel preponderante

das personagens femininas nos ]ivros de Garcia-Reza. Apesar da presenga forte
das mulheres, a abordagem do seko em si em sua obra 6 geralmente memos

chua, mais reflexive do que geralmente se v6 em romances do g6nero. Nio que

descrig6es do ato sexual estejam ausentes; ha em particular uma seqti6ncia

t6rrida nas pagmas 6lnais de O i@zfh da fg z, . Mas, em lugar de encontros
diretos e muitas vezes at6 agressivos, relatados com riqueza de detalhes, o que

ha na maioria das vezes sio ponderag6es, sensag6es, impress6es: "Irene era

generosa em sua entrega, oferecia coda parte de si ao prager de Espinosa e
parecia ela pr6pria usu&uir de prazer ainda maior do que o do amante. Nio
havia em sua anatomic recanto n:io visitado por Espinosa, mas coda recanto

guardava kinda segredos inesgot4veis que ambos ressigni6icavam a coda
encontro''.17

Em todos os romances o detedve Espinosa se relaciona com pelo memos

uma mulder, e(field aadigao do #02f) deseja praticamente today aquelas que

cruzam o seu caminho. As que enUam em sua dda sio em gerd muheres

fortis. A Irene de Ue#Zo izzdoe.rZ?, mulher independents e sem frescuras

(caractetistica que ao mesmo tempo atraie repels Espinosa), ex-amante de
Olga, uma das Hamas do romance, acaba se tornando namorada do delegado a

pardo do romance subseq&ente. A Alba de O i#/dada da rgwPa tamb6m o atraipor

sua vitalidade e autonomia. A Celeste de U alb eb em CoPaca&a#a, com quem o

delegado nio chega a consumar uma relagao apesm de se semi atra£do, prega-

[he uma pena que s6 se desvenda no 6lna] do ]ivro.

6 Revista Eletr6nica de Jomalismo Cientffico. www.comciencia.for. Entrevista com Luiz
Alfredo Garcia-Roza.

GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo. C/ma./ane/a em Copacabana. S5o Paulo: Companhia das
Letras, 2001 . p. 48
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.Nternadvamente, existem tamb6m na vida do delegado mulheres mats

cloces, maid fiageis. A vendedora de qua&os Kiki de .4f6adpr r pe/z&daf ou a

Olga de Ue#/a ixdaeizz, sio dubs mulheres por quell Espinosa se dente atraido
sem o mesmo conflito(aparentemente excitante) que demonstra em rdagao

a.quelas dotadas de uma personalidade mais decidida. Uma das mulheres na dda

do delegado, por6m, destoa radicalmente das que geralmente podem ser

enconuadas na ]iteratura policial: Alice, sua vizinha adolescente que aparece em

Hex/o .fz/doer/?. Na relagao de afeto quake filial que nutre com Espinosa, a

personagem de Alice acrescenta ao delegado algo lara nos protagonistas do

g8nero: uma dimensio familiar. Curiosamente, Alice este ausente do 61timo
romance do autos, Uha7a eZa em Copaaabaxa.

Tamb&n dentro da tradigao do g6nero pohcial, as muheres sio culpadas

em u8s dos quatro romances: a prostitute Flog em -.4rba&; f,Df/dadi, dona AJzira

em UexZo iwdoeTfe, e Celeste em Umalb/?eb em Cb@acaZ'axa. Sio todas culpadas

pr6ximas ao delegado, assim como, alias, o 6 culpado de O if#bzh -& aBw&u,

Aur6ho, que durante a trarna aparece como amigo e auxibar de Espinosa numb

estmtwa do "false pacED" de honestidade com o leitor(que 6 utiJizado tamb6m

em Uma /b/? & em (:bpaf &a#aD. A proximidade do ci=imhoso respeita uma das

regras c16.ssicas do romance pohcial, segundo a qualo culpado deve fuel pate do

ro[ de personagens, nio podendo ser algu6m ]amais dsto antes polo leitor, mas
revels tamb6m uma escoha pessoal do escdtor: "Eu logo um pouco com a id6ia,

que nio 6 proptiamente psicanalidca, nio 6 propriedade da psicanilise, que 6 a
id6ia de que as maiores ameagas, as que te provocam e te assustam mats sao

exatamente as que sio pr6ximas e ao mesmo tempo invisiveis''.t8

Por fim, o terceiro temp 6 a representagao do Rio na obra de Garda-
Roza. O Rio dos romances de Espinosa 6 ao mesmo tempo cenirio e
personages, revelando a intima relagao do autos com sua cidade e a relevfncia

desta para o desenrolar de subs Hamas. Segundo Garcia-Roma, o modo como

ele p6e em cena a cidade em deus romances foi uma escolha consciente, ditada

8 Revista Eletr6nica de Jomalismo CientfHico. awww.comciencia.br> Entrevista com Luiz
Alfredo Garcia-Reza.
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paIRs caractelisticas do Rio de Janeiro: "0 Rio de Janeiro 6 uma das poucas
cidadcs que voc6 nio pods ignorar. Tem cidades que voc6 quase que ignore, o
cenfdo e a geogra6ia deli. Voc6 mica s6 com a hist6ria e descarta a geograHia. O
Rio de Janeiro se imp6e na sua geograata pe]a be]eza e pda sedugao.[...] Os

meus romances policiais nio t6m s6 uma hist6ria. Tamb6m t6m uma geografia.

E como se a geogra6ia da cidade fosse um posco da hist6ria da cidade. E nio
ha como a cidade nio ester presence, e presente fortemente.

Ja no ptimeiro romance do tutor, O iza#aza M f#z#a, hf a preocupagao de
descrever com minl3cia lugares precisos da geogra6ta urbane cmioca, como o

Bar Luiz ou o Parque Lage: "0 interior a/#-z/ao do Bar Luiz 6 protegido da rua

por um painel de madeira e video canelado at6 a altera de dais metros. A parte
de ama do painel 6 vazada, permidndo a visio dos sobrados fronteirigos com

;uas fachadas em cantaria e pequenas sacadas com grades de ferro batido''.20

'0 parque, grande o su6iciente para copter um estfdio de futebo1, 6 ticamente

arbotizado e possui uma vegetagao rasteira que chega a altura da canela. E
cortado por caminhos estreitos que convergem para uma grande area central e

para o casmio onde funciona a Escola de Antes Visuals, situada a uns cem
metros da rua''.n

Descrig6es desse dpo, de lugares especiatcos, parecem "povoar" a cidade

com pontos de refer6ncia que passam a faber parte do imaginatio dos leitores
como, sem dxlvida, fazem parte do imaginatio do tutor. De cato, Garcia-Roma

afirma: "jO Rio] 6 uma cidade que eu conhego intimamente. Nao todd ela, mas

pelo menos zona norte, centro at6 zona sul e Barra da Tijuca eu conhego muito
bem. Eu nascie cresci Tlo Rio de Janeiro. A escolha da cidade vai por ai"-Z

Assam, mesmo o leitor pouco famdiaJizado com a cidade 6 capaz de visualizar

9 Revista Eletr6nica de Jomalismo Cientffico. www.comciencia.for. Entrevista com Luiz
Alfredo Garcia-Roza.

:o GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo. O si/ ncfo da c/zzzva. S5o Paulo: Companhia das Letras:
1996. P. 13
21 OP. Cf£., P. 39
2z Revista Eletr6nica de Jomalismo Cientifico. www.comciencia.for. Entrevista com Luiz
Alfredo Garcia-Roza.
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com precisao tanto seus marcos tudsticos ou arquitet8nicos quanto os trajetos

que, minuciosamente descritos, formam um verdadeiro maps mental do Rio de
Garcia-Roza.

No entanto, a16m dessas descrig6es muito pr6ximas da realidade wbana

concreta, ha momentos em que a relagao dos personagens e, por extensao, do

pr6prio tutor com a cidade se lorna mais introspectiva, mais sutil, criando o

que se poderia chamar de "cidade-personagem". Curiosamente, enquanto O
i 11%da d# fg z,rz 6 pontuado sobretudo por descrig6es objetivas e detaHladas de

lugares, os romances subseqiientes trazem major quanddade desses trechos

maid subjedvos. A "cidade-personagem '' 6 mais do que cen&io: ela tem suas

pr6prias caracteristicas e seus pr6prios estados de espirito. Muitas dessas

nuances sio captadas pele delegado Espinosa, esp6cie de a/Z?r ga de Garcia-

Roza, em suas muitas andangas pe]o Rio: "Em lugar de conversat, adquirira o

hfbito de observar as pessoas ao redox, sem despertar-lhes a atengao. Escolhia

algu6m em uma das mesas vizinhas e se dedicava a imaginar como syria aquela
pessoa e qual a sua hist6ria de vida''.23

A16m de arguto observador da cidade e de seus habitantes, Espinosa
tamb6m usa sua geogra6ia para aJuda-lo a pensar, em trechos que evocam uma

quash comunhio do personagem com a cidade. Nesse aspecto 6 possivel
sublinhar a forte presenga do mar, cuba imagem funciona como convite a
reflexio, como por exemplo no seguinte trecho: "Espinosa permaneceu

sentado no banco de cimento, de ftente para o mar. ]...] Perdeu-se na visio da

transpar6nda verde das ondas ao se curvarem para quebrm, e lembrou-se de,
quando crianga, ver cardumes de pequenos peixes ondulando naquela

transpar6ncia".24

Outdo aZZ?r go do tutor no que diz respeito a sua relagao de famdiaridade

e quash comunhio com a cidade que o cerca, o personagem Gabriel de Hex/o

23 GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo. {l/ma./ane/a enz Copacabana. S3o Paulo: Companhia das
Letras, 2001. p. 30
24 GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo. He/?/o sz/does/e. Sio Paulo: Companhia das Letras, 1999.
P. 158

7}2#ldiiCb, n' 5/6/7 -- 2003-2004



O Rio dg 3anafo la 13teraf ra Polida dg taiXagwao Garde-Roma 341

.fwdoei/? tem o costume de caminhar pele Rio para refletir, usando tamb6m a
gcograaia urbana como catalisador para seu raciocinio: "Sous Uajetos elam a

expressao Hsica, quase griGica, dos seus pensamentos; nio arenas se faziam em

ziguezague, coma freqdentemente incluiam retornos.[...] Andava coma se
estivesse passeando. A diferenga, ele sabin, era que n:io havia prazer naquilo.

N:io era prazer o que procurava, mas a mellor dor".2s

A cidade funciona portanto, de certo modo, coma c6mphce dos
personagens, constituindo-se em um personagem a parte. Em ..4cgadoi e.Pe/zZfdoi,

por exemplo, demos o Rio de Janeiro "ua1lsfig=ado" pda 6poca catalina, num

contraponto aos personagens que, nessa 6poca do ano, 6icam inquietos e v8em

muitas de subs angastias aflorarem a superHcie: "0 com6rdo de Copacabana la

estava completamente tomado pelo espirito natalho, permanecendo aberto at6
tarde da nolte, com m6sicas vazando das lojas e pinheiros sends oferecidos nas

calgadas em quanddade tal que imaginou terex desmatado todd a Lap8nia".2a

E esse cidade personagem que se pretende fazed surgir auav6s do texts

literhio, mostrando at6 que ponte a fonts liter6ria, embora ficcional e sem o

compromisso de se iter irealidade, constitui uma perspective singular e

reveladora a respeito da sociedade que retrata. A cidade tem um lugar
importante na estruturagao interns dos romances, que 6 fundamental tanto para

as tramps quanto para a vida mental dos personagens.

O Rio de Janeiro que surge na obra de Luiz Alfredo Garcia-Roza 6 uma

cidade heterog6nea, multifacetada, onde locais contemporaneos e reservados

como a galeria de arte ou o parque Lage de O i!#bda d# cg//zuu conHvem

com outros mais desolados, impessoais, como o Terminal Menezes Cortes de
O .f£#bfh da d#Pa ou o sub6rbio do Maier retratado em Ue#/o .rz/Jodi/?. Os

romances pmecem dar conte do aspecto de "colcha de retalhos" do Rio de

Janeiro real, onde convivem diversas realidades distintas. O Rio apresentado

por Garcia-Roza cont6m de cato muitos dos ingredientes de um Rio que se

Oup. cf/., P. 172
!6 GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo. ,4chados e pe/ d/dos. S5o Paulo: Companhia das Letras
1998. P. 68.
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pode chamar de "real": elementos como a corrupgio policial, os meninos de
rua ou o com6rcio clandesdno aparecem claramente e sio bem inseridos na

articulagao das tramps. A vio16ncia urbana nio esb tio presente quanto no dia a

dia dos catiocas, mas sen,e obviamente homo porto de pardda para as tramps,

embora sob um aspecto mats localizado e memos aleat6rio do que na realidade.

Parece enfim sef possivel a6umar que o Rio de Janeiro de Garcia Roza 6

narrado, e nio descrito, usando a oposiq:ao cunhada por Luke.cs. E possivel

a6umar isso na medida em que o autos distingue e ordena aspectos da cidade

como forma de composigao de suns tramps. "S6 Ihe interessam as

particularidades capazes de selvk para a realizagao da Hama e para o

desdobramento da agro no sentido de subs conclus6es Binais''.27 Essas

pardculaddades assumem uma nova luz na narrative 6iccional. A paisagem

maddma, por exemplo, 6 utilizada como catahsador das reflex6es do delegado

Espinosa; o meu6, de keio de transporte, 6 transformado em local de crime;

dubs janelas de frcnte uma para a outta em uma rua do Leme transformam-se

no cenUO da inUiga em U/walk eZa em C paca&a#a. Exists uma ligagao entre a

cidade e a fungio que ela assume nos acontecimentos relatados; a cidade 6

organizada, de certo modo, para servir a hama. O que surge 6 um Rio de
Janeiro depwado, nio um retrato Gael da reaJidade, mas uma representagio

onde ingredientes da realidade sio usados para construir uma imaged da cidade

que silva a 6lcgao. Parece adequado concluir este reflexio com um uecho de

Lukfcs: "Cumpre jao escritot] captor a relagao intima entry a necessidade social
e os acontecimentos da superHcie, construindo umtenredo] que sein a sintese

po6tica dessa relagao, a sua expressao concentrada''.28

27 LUKACS, Georg. Narrar ou descrever? In: . .Eniafos sabre a /i/era/lira. Rio de
Janeiro: Civilizagao Brasileira, 1965. p. 43-94. Tradugao de Giseh Vienna Konder.
R Ident
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POR UMA INTERPRETAQAO RENOVADA DA OBRA
DE GILBERTO FREYRE

Simone Mewcci

(Eerie Rural pastas. Gilbida Fre8re e o pensamento bispanira= entw Dam Quixote e

,4famio e/Bwe#a. Baum; SP, 2003)

Este livro de Elide Rugai Bastos parece despretencioso. A rigor, a autora

deseja, em subs paginas, revelar ao leitor os pontos de contato de Freyre com
dubs gerag6es de autores hispanicos, especialmente Unamuno, GaMvet e
Ortega y Gusset. Com ipso, espera apontar outras leituras do tutor, para a16m
de subs conhecidas influ&ncias no campo das Ci&ncias Socials norte-ameHcanas.

Com efbito, muitas e'dd6ncias sio apresentadas por IBastos ao longo do

livro que nos convencem do contato de Freyre com autores hispanicos: a
consults a. biblioteca pessoal do tutor e a localizagao das obras dos espanh6is,

os grifos nos heros, as declmag6es de Freyre acerca de suns leituras e a
meticulosa procure por trechos de textos que sugerem a incoJporagio de id6ias

dos espanh6is pelo brasileiro. A an6.lise do material demonstra que Freyre, de

cato, leu os autores hispanicos kinda no periodo de sua formagao acad6mica

nos Estados Unidos e que, no decorrer dos amos 30 e 40 aprofundou o
conhecimento e a apropriagao de subs id6ias.

A. partir dai, Bastos procura, sobretudo, compreender o modo coma
Freyre realizou o que chamou carta vez de .gwhawe /o fiat & acai. grata-se de

engender a maneira como se apropriou de id6ias diversas, re-significando-as e

compondo, assim, a tramp de seu pensamento. lsso faz com que a autora se

entregue a tarefa laboriosa de idendficar os pontos em que Freyre se aproxima
e se afasta dos argumentos de cada um dos autores em questao.

I Doutoranda em Ci6ncias Socials do Instituto de FilosoHia e Ci6ncias Humanas
(IFCH/Unicamp) e membro do Centro de Estudos Brasileiros (CEB/Unicamp)
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Bastos, com efeito, demonsua que Freyre se inspira em Ganivet para

faber a den6ncia da imitagao cultural, do progressismo sem ctit6tio, do
enfraquecimento do papel da familia. iE, pois, tamb6m Gann'et que Ihe serve de

modelo para a fundagao do Ce##o Rq&xzzZzkfa e para a elaboraq:ao do I../z,xo do

Harder/e, amboy quash que mimetismos da Ca/!Puma Dr/ 4 e/Za a e do liPrp de

Gxnxada -- iniciadvas do espanhol para lutar pda preservagao da cidade e de

suas tradig6es.

Em Unamuno(segundo Bastos o nucor mais lido e admirado por Freyre)

o brasileiro encontra alguns elementos especialmente importantes nio apenas

para a constituiS:ao de sua intelpretaS:ao da vida social no Brasil, mas para o

desenvolvimento de uma certa perspectiva sabre o oficio do pesquisador social.

Segundo Bastos, sobretudo a sese do espanhol acerca da h#a-gf/JI,zb foi

conseq&ente para a fundamentagao te6rico-metodo16gica de Freyre. O

brasileiro compreende, de acordo com Unamuno, que a vida de um povo nio
se manifesta em feitos hist6dcos como conquistas, batalhas, revolug6es.

Manifesta-se em singelas express6es de conviv6ncia cotidiana, nas relag6es

dom6sticas, na linguagem oral e corporal, na higiene, na culin6.ria, nos

passatempos, nas rormas arquitet6nicas. Estes express6es sao, pois, a
substincia da h#a-gi/lila. Trata-se da hamada {ntima da sociedade, substrato

para a formulagao da idenddade nacional e cull preservagao 6 condigao
fundamental para o equHblio social

Desta nogao de &zzu-Bzldyl-h formulada por Unamuno, inspkadora para

Ffeyre, resulta uma perspecdva na qual se compreende que os verdadekos
sujeitos fundadores da civilizagao sio aqueles que at6 entio forum arbitradamente

arremessados para fora da hist6ria oRcial: pma Unamuno, os aflicanos, mourns e

judeus da Espanlna; para Freyre, os moleques, negros e muHneres do Brasil

A despeito desta concordincia essential, a autora champ a atengio para o

into de que Freyre se afasta de Unamuno num porto signi6lcadvo. Ao
contrfrio do espanhol, que compreende que a especi6icidade da formulagio
espanhola reside no misticismo, o escritor pernambucano aposta num
tradicionalismo secularizador.
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Tamb6m 6 signi6icativa a presenga das teses ortegulanas na obra de

Freyre, embora uma distingao importante deja apontada pda autora. Tal
distingao diz respeito a. formulagio do pr6pdo papel do intelectual: o 6H6sofo

espanhol entende a missio intelectual associada diretamente a. agro politico,

enquanto Freyre nunca estabeleceu esse nexo, a despeito de ter tido
experi6ncias politicos relevantes .

Nio obstante, a autora levanta essencialmente tr6s importantes nog6es

de Ortega presentes nas formulag6es de Freyre. A ptimeira delis, o enfoque

sobre a culture, kinda que Ortega n:io tenha a formulagao antropo16gtca que

estar6 ao alcance Freyre. De qualquer modo, da leitura de Ortega se deduz que

os usos e costumes sio mais definidvos do que os componentes facials. E 6

sob esse perspective 'cultuahsta' que o GH6sofo procurara definir a

singulatidade da Espanha, territ6rio sobre o qual se da o enconuo das cultures
oriental e ocidental. Tal enconUO teria mercado a sociabilidade espanhola com

tlagos predominantes de sensualismo e impressionismo. Imposshel nio
lembrarmos aqua das teses de Fre)-te acerca da singulatidade da culture
brasileira, compreendida coma legado da 'mestigagem ' cultural ib6i:ica.

Certamente trata-se, coma sugere a autora, de um trago importante da presenga

da tess orteguiana na intel:pretagao de Freyre.

A segunda nogao de Ortega que merece o destaque de Bastos por ester

signi6icativamente presents em Gilberto Freyre 6 a de sociedade e processo

social. Para o espanhol, a sociedade se manifesto na conviv6ncia entre
individuos. Os niveis de conHvancia, por sua vez, sio representados como
circulos conc6ntricos: a socializagao, para Ortega, compreende a ampliagao das

relax:6es famliares a parte de circulos coda vez mais amplos at6 que atinja o
imbito do Estado. No cano da sociedade moderns, 6 coda vez mais intenso o

processo se pubhcizagao da dda.

Note se, pris, que pma o espanhol, ha nio apenas um ra fz z/ m entry

individuo/sociedade, entry personajidade/cultwa, mas tamb6m entry

familia/Estado. Notamos assam, com a aluda da aurora, que Ortega recusa a

id6ia de ruptures e compreende o processo de socializagao como condnuidade
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entre estes diferentes niveis. Este formulagao de Ortega tem, pols,
derivaq:ao importance na compreensao da relagao sociedade/Estado: o tutor

espanhol entende que as instituiq:6es, para terem uma forma persistente, devem

nascer espontaneamente da sociedade. Nests perspecdva, a .E.rzada / gaze &zi?/& ie

maldaraa capo s ciaLcoma apec sejoma sob o osha. $.X36b

Com efdto, nests sintese, ao chamar atenS:ao para estes pontos, Bastos
nos faz lembrar da familiaridade entry os pressupostos de Ortega e os de
Freyre. A6uma, pois, que a dsio de sociedade do soci61ogo brasileiro 6 muito

semelhante, bem coma o modo de compreender o processo de socializagao e a

conseqtiente relagao estabelecida entre o p6blico e o privado, o Estado e a
sociedade.

A terceira evid6ncia da presenga de Ortega na obra de Freyre 6 tamb6m

importance. E a nogao dos tempos superpostos, comum ao pensamento

espanhol e que Ortega denominou de ZpmPo /}#h. A mesma nogao de tempo

atravessa as an6.loses de Ortega e Freyre. O brasileif o admits a inspiragao

orteguiana em alguns dos sous trabalhos. Nesta nogao, este contido o

pressuposto -- central para Gilberto Freyre -- de que passado, presente e futuro

estio intimamente articulados e se manifestam simultaneamente. E que o cicla

da dda nio 6 compreendido por Ortega, como tamb6m nio 6 para Freyre, com

uma representaq:ao linear. Graficamente, Ortega e Freyre o representadam

como uma espiral, um ciclo interminfvel olde se sucedem pedodos de
consohdaS:ao, decad8ncia, renovagio, consohdaq:ao, decad8ncia, renovagao.

Neste processo ininterrupto coexistem simultaneamente fora:as de renovagao e

de resistancia, no qual os tempos diversos se articulam.

Etta nogao singu]ar de tempora]idade este ]igada tamb6m a uma

fonnulagao da id6ia de decad6ncia que 6 especialmente singular em Freyre,
legado do pensamento hispanico. Conforme nos aponta Bastos, para o

soci61ogo pernambucano a decad8ncia 6 parte do ciclo da vida, porto de

pardda para outta forma social, mas que ainda assam mant6m tragos essenciais

da fomia social original. A dda social, em sua dinimica verdadeira, 6 composta,

para Freyre, pda coexist6ncia de fomlas sociais de tempos diversos.

5/6/7 2003-2004



ReseKba: GiZberfo F7gw e o ensame !to hi$ nico
34'

Estes sao, pois, apenas alguns dos pontos de converg8ncia e diverg6ncia
de Freyre com os autores hispa.nicos Ganivet, Unamuno e Ortega apontados

por Bastos ao longo do livro. Mas se engana quem pensa que este e mms um
dos trabalhos que se dedicam ao mapeamento de in£lu6ncias na obra de
Gilberto Freyre. E que uma carta abordagem acerca do problems do trinsito

das id6ias permits que a autora v6. a16m do cumptimento de seu objetivo inicial.

Nests abordagem -- discretamente explicitada na pr6pria narrativa e na

organizagio do conteido do livro -- mais do que apenas estabelecer os pontos

de contato ence Freyre e os autores hispanicos, a autora procure compreender
o ieKhda dente cantata. Assam, nio 6 coma meta f/?##g aza que a relagio de

Freyre com os autores hispanicos 6 compreendida.

E para que caractetizemos este abordagem baste a6umar que um
pressuposto analitico fundamental orienta a an6hse de Bastos: a necessidade de

compreender, por um Indo, as condig6es sociais e intelectuais que permitem o

trfnsito de id6ias ence autores, entre parses, enti:e tempos distintos. Por outdo

lado, parece ser tamb6m importante para a autora, desvendar o signi6icado e as

conseqti6ncias que as id6ias, uma vez apropriadas, passam a ter em
determinadas circunst6.ncias do debate social.

Assam, para compreender o que chamamos aqui de ie#zydo das id6ias
hispanicas na obra de Gilberto Freyre, a autora procurou empreender uma
anflise em doin dveis.

No primeiro noel, tratou-se de estabelecer um certo grau de similitude

entry a Espanha do amal do s6culo XIX e inicio do s.6culo XX e o Brasil das

primeiras d6cadas do s6culo passado.
Segundo Bastos, ainda que diferenq:as selam signiaicativas entre os parses,

ambos dveram os impasses da uansigao de uma economic pr6-indusuial para

uma economia indusuial. Neste processo, contradig6es internal forum

dramadcamente explicitadas. Entre das, a desigualdade social que se manifesto

no desequiUbrio regional. Na Espanha, cano no Brasil, ocorrem grandes

perdas econ6micas em a]gumas regimes mais ]igadas a economic de typo
colonial, ao mesmo tempo em que ouuas regimes sofrem grandes sunos de
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desenvolv:imento industrial. Notfveis tamb6m as diHiculdades na relagao entre

Estado e sociedade diante das contradig6es manifestos e das novas demandas

exigidas polo novo padrao de desenvolvimento.

E este contexts que permite a formagao de uma canada intelectual,
tanto na Espanha do amal do s6culo XIX como no Brasil dos argos 20, imbuida

da missio de fever a hist6da de seus parses a 6im de explicitar o came?r e a

z/aiz2gZo nacional e de refletir sobre a relagao entry sociedade e Estado. Era, pois;

um projeto de naS:ao que estava em questao e em debate fiestas circunstincias.

Tal simditude entry o contexto social e intelectual da Espanha e do
Brasil, cuidadosamente Uagada, 6 que teria permitido -- segundo sugere o texto

que Freyre pudesse encontrar no debate espanhol recursos(incluindo os

metodo16gicos) para a resolugao de alguns dos impasses que nio o desaalavam
apenas, mas todd a intelectuahdade brasileira do periodo.

No segundo navel, Bastos buscou identi6lcar algumas das conseqti6ncias

socials e poKticas manifestos ou latentes das id6ias hispanicas gwflraZzK sob os

cuidados de Freyfe. E, pois, comum o leitor deparar-se com passagens

preciosas no qual a autora champ a atengao para o sentido de carta obra de

Freyre situando-a no debate que dgorava exato momento de sua publicagao. E

sob esse olhar que Bastos entende que a proposi$ao de Ftelre(inspirada nos
espanh6i$) acerca da singuladdade cultural brasileira resultante do

cruzamento cu]tura] entre o Oriente e o Ocidente experimentado na ]l)eninsula

lb6rica contida em Ch# Gm#d# e Jp/r:#/a(1933) e / /?@m/#2o do Bmi?/(1947)

apresenta um sentido anti-liberal signi6icadvo para o debate politico no Brasil

dos ands 30 e 40. Para Bastos o resultado desta proposigao 6, se nio a
desquah6icagao das bases necessfrias a democracia, pelo memos a formulagao

de outta saida poHtica legdma, que prescinde da participagao popular na

politico. Tal perspective tamb6m results na nio aceitagao da modernidade

coma um processo global, envolvendo as esreras econ8micas, politico, social e

cu[tura[. Freyre diz, afina], que o Brasil nio 6 simp]es extensio da Europa e o
seu nao-europeismo resulta numb capacidade de harmonizagio de contrastes e

na ausancia de uma rnfza &d# zzP/mme / & % ela ence n6i.(p. 100-101)
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E, pois, este abordagem, que se aE6m a estes dais niveis de ar\elise, que

permite que a autora posse, a parter da identi6tcagio da aproptiagio dos autores

hispanicos, redimensionar a obra de Freyre. E assam que produz uma
interpretagao renovada do tutor.

Nos limites desta resenha, iremos apenas assinalar um ponto que parece

fecundo, provocador de uma renovada interpretaq:ao da obra de Freyre
Destacamos a tese da autora de que a obra de Freyre tem, verdadeiramente,

uma dimensio nacional. Nio se data apenas de diner que saas teses tem uma

validade explicadva nacional, mas que explicitam um proJeto de nagao

Freyre, como 6izeram os hispanicos que Ihe serviram de inspiragao,

procure apontar, da #ng# exr/#hfg do seu pals(o nordefEe decadence), os
]imites de um proleto politico que levi em conta apenas um inico modelo de

organizagao da sociedade. O seu esforS:o 6 o de aHumar a necessidade de
combinagao de vftias formas de organizagao social. Invoca com insist6ncta a
diversidade da sociedade brasileira no sentido de negar a eficfcia de uma fauna

Gnica de dines:ao politico-sodal e econ8mica. E uma tese vigorosa tanto no
debate da centralidade politico-adminisuativa da era Vargas, como periodo

desenvolvimendsta da era l<ubitschek.

Nesse sentido 6 que denunda a modernizagao de ama para baixo que

nio levi em consideragio os diferentes tempos sociais, as diversidades

regionais, as camadas {ntimas da sociedade e o conlunto variado de interesses

que preside uma nagao. Aamal, ao agumar que a sociedade nacional 6 marcada

pelo hibridismo e pda singularidade, Freyre recuse a aceitagao de medidas

homogeneizadoras, de formulag6es gerais; o transplante de instituig6es e id6ias

genuinamente ocidentais.

E assam, aponta ptincipalmente para o perigo do desaparecimento das

formas sodais que sempre dveram a fungal de gerenciar os conflitos, de

garantir a ordem na sociedade brasileira, especialmente o patriarcado

Lembremos que 6 fundamental a id6ia de Freyre, inspirada nos

hisp6.nicos, de que a nagao e a nacionabdade sio produto do seu passado, de

um tempo original no qual se comp'3s a substincia indma criadora e
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ordenadora da vida social. Nessa medida elementos constitut:ivos essenciais da

sociedade devem ser respeitados. O tradicionalismo e o anti-liberalismo de

Freyre tem esse sentido e estes fundamentos. Segundo a autora, para ele, a
verdadeira case, o verdadeiro atraso, a verdadeira decad6ncia da sociedade este

na busch de solug6es poXticas e econ8micas estranhas a dinfmica social.

Com efeito, uma das virtudes dojivro 6 que ele cont6m uma releitura do

conjunto da obra de Freyre passando por seus ]ivros mais conhecidos -- coma

Casa Grande & Senzala(1933), Sobrados & Mucambos(1936), Intel:pretagio
do Brasil(1947) at6 sells trabalhos ments lidos e comentados cano
Sociologia (1945) (1957), Ordem & Progresso (1957) e Coma e torque sou e

nio sou soci61ogo(1968). A autora revels, a dada pasha, seu profundo
conhecimento da obra de Freyre.
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