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CAPITUL0 III 

0 C0WEXT0 11IST6RIC0_poLfTIco DAS LDIAS DE FREIRE 

4No existe educaço fora das sociedades hunianas, assim corno 
nao existem hornens no abstrato. Q esforço educativo desenvo1 
vido pelo autor, eque este ensaio procura descrever, ai.nda 
que se mostrasse valido em outros tempos e lugares, .foi in 
teiramente condicionado pelas circunstancjas especiais da so 
ciedade brasj1ejra 
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1 
Paulo Frejre 

0 contex-t,o 	
das idias de Freir - o 

Nordeste do Brasil durante a dcada de cinqttenta 'e prirnoira metada' da de 

sessenta precisa ser cornpreendjdo dentro do processo de transforrnaces 

associadas ao desenvolvjmento do capitaljsrno industrjalYe manifestadas a 

c_S I - , 
S. 	

S. traves •da "experienia'democra,
tjca 	e da crise politica iriicjadas(a 

-p:il2di'Revo1uço de 1930 e enèerradas corn o golpe militar de 1964. 

Este perfodo complexoe caracterizadopelo surgirnento das classes 

poulares no ceno oolstico, pela primeira VZ na histria do Brasil 

Este fato ocor.reu sob a egide politica do Dopulismo, deseniveu—se no 

bojo da Lhegemonia ideolgica do nacionalismo e resultou dos esforços 

deliberados de mobiljzac000rjul ar ernpreendidos por grupos militantes 

de diferentes orientaçes poifticas, derit.re os quais destacavam—se os 

catlicos radicajs 0  

Parecem ter sidoestas as "circunstncjas especiais da sociedade 

brasileira' referidas por Freire na citaçoacir * Este capftui o oferece 

uxna breve iriterpretaço destas "circun:tancias especjais", no apenas 

por eias serem necessarias a compreensao das ideias de cultura e comunic 
p 	

p 
cacao em Freire, masi tanibern para reconstituir a trajetoria do seu desen 

V 



voivixnento intelectuai0 

1. Emergncia das classes populares 

29 

Corn a proclainaço da Rep.b1ica em 1869, a poiltica braslleira, refle 

tindo uina economia baseada na produço de gneros agricolas e volt,ada 

para o mercado externo, passou a. ser inteiraxnente dominada pela oligar - 

quia cafeeira, durante, pelo menos, quarenta arios, A famosa 
2 

caI'ccrnleite tinha coma tuna de suas principais caracteristicas a. cx- 

c1uso de todas as demis: forças sociais do processo po]ltico0 As elei 

96es eram realizadas regularmente, mas o tipo particular de relacoes so-

dais e tradiçes pbliticas predominantes no Brasil daquela poca possi-

bilitava as classes dorninantes manipular o processo eleitoral segundo 

Os: seusi interesses. Assim, as elites dos dois maiores estados produto 

res de caf - So Paulo e Minas Gerais - se alternavam no controle do go 

verno federal. 

As forças sociais rnarginalizadas -- os grandes latifundiarios de re 

gies cua economia se orientava pàra a mercado interno e. proprietarios 

de calturasr tais cairn o a1godo, 0 açicar e o tabaco (as chamadas ''o1i 

garquias per ifericas tt); a incipiente burguesia industrial e as classes 

mdias urbanas, de onde se originavain os faznosos tenentes - mostravam 

tuna crescente insatisfaço corn o processo poLCtico. Neste contexto, foi 

formada a kliança Liberal corn o objetivo de t:fazer oposico ao governo 

scm, no entanto, fugir as regras estabelecidas pelo sistema poJitico vi 

gente. Entretanto, as acusaes de fraude nas eleiçes presidenciais de 

marco de 1930 e o assassinato de urn Jider oposicionista levaram a opo - 

siço a conspirar para a derrubada do governo, desta Vz pela força. Fl 

nalinente em outubro daquele ano, 0 Poder mudou de maos, tendo inicio u—. 
L. 

ma. nova etapa da histria poittica brasileira0 

•0 
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A Revoluço de 1930 criou uma estrutura politica bastante complexa 

dando margem ao surgirnento de interpretaçes as mais diversas, :v que ai 

caacterizaram qr como urria rvoluço da burguesia industrial, quer como 

de classe mdia. Francisco Weffort q. urn dos mais importantes analistas 

do perodo, descreve corn major preciso a nova estrutura politica: 

O novo regime ja no oligrquico, no obstante as oligarquias no 
tenhani sido fundamenta1iente afetadas em suas ±'uncoes, de hegemonia 
social e poiftica aos niveis local e region.. e se encontrem, de al° 
gum modo, representadas no Estado0 

Se fosse necessrio,designar de algum modo a essa fornia particu 
lar de estrutura politica, diriarnos que se trata,de uin Estado d9 Corn 
promisso . 	expressao da prolongada criseagraria, da dependencia 
social dos grupos de classe media, da dependncia social e economi- 
ca da burguesia industrial e da crescente pressao popular0' °  

Weffort sugere que a Revoluço de 1930 articu1ouse a urn processo de 

crise interna dos grupos dcninantes, o qual, ainda que se tenha manifesta 

do atravs do movimento revolucion.rio no se esgotou nele0 Ao mesmo tem 

po, a aceleraço dos processo de industrializaço e urbanizaco1se seguiu 

Depresso - e .. 2a. Guerra Nundial, intensificou o exodo das populaçes 

rurais para as: cidades, crinndo nina nova classe popular urbana, politica 

inente util. Essas classes populares emergentes, segundo Weffort, consti. 

tuern a unica fonte social possfvei de poder para o goernante e, em certo 

senttd, se constituiro na unica fonte de legitimidade possfvei para o 
7 

proprio Estado0 9  

Essas circunstancias histo
p
ricas -- a crise interna dosgrupos dominan-

tes e a ernergencia das: classes populares -- possibilitarain o su±rgimento de 

lderes "populistas" que se identificavam corn o Estado e manipulavan as 

classes populares a fim de legitimar no so o poder do Estado como o seu 

prprio poder pessoal. Assim, o novo Estado se torna uin."Estado de Masaas 9  

e o populismo, a forma poiftica mediante a qual tern lugar uina experincia 

iria terminar em l96L denocrtica que, iniciada em 1930, s  

p 
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9 
No existe urua definiço simpies para caracterizar o populismo. de 

Kadt assinalou que, na Amrica Latina, 0 termo, foi aplicado principalmen-

te amovimentos urbanos, fen&nenos de natureza claramente transitria e e 

- 	minentemente manipulatria, onde a: genu!nas reivindicaçes populares en - 
10 

contram apenas uma reduzida rnargem do expresso G tt 

Duas dascaracteristicas fundamentais da pratica politica do populisrao 

sao o seu car.ter rnanipu1atcrio aznbIguo e a uti1izaço de urna ideologia na 

cionalista" (0 primeiro discutido aqui e o nacionalismo, na prxima se 

co) 

No popxlismo, as classes .popu1ares no participam do processo 

cc atravs de urna luta travada por csi mesmas. Ao invs de ::- ser con 

quistada, a participaço poLCtica "concedida" de uina forma paternalista 

pelos 1deres populistas. Estes procuram usar as classes populares, ante 

cipar-se a elas a fim de mant-1as sob controle e obter legitimidade poli-

tica para o Estado e p'a si prcprios, Entretanto, a partir do momento em 

q algunia forma de participaco ou benefcio poitico e concedida s clas 

ses populares, estas tambm passaxi -i a ter a- possibilidade de reiv -indicar es 

ta participaço ou benefcio como urn direito conquistado Weffort ilustra 

es.ta ambigüidade corn o exemplo da legis1aco trabaihista concedida aps 

1930. Explica ele que, quarido urn trabaihador reivindica o cumprimento de 

determinada :disposiço legal, a re1aço original de doaço (e, portan 

to de dependncie.) e quebrada. 0 que conta agora e o 	 obe- 

A 

diencia a lel,, que reivindica seus direitosde homem livre na relaçao de 
12 

trabaiho. 

Desta forina, o carter manipulr-io do populismo revela-se ::enquanto 

re1aço de natureza necessariarnente axnbigua, Ela abre a possibilidade de 

( 

qt as classes populares so tornem consciites do sua posicao social e se 

organizn, a fim de rnelhorar sua situaçZo dentro do limites do sistema so 

If 
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cial vigente e, ate mesmo, ousar novas exigencias0 

0 prprio Freire atentou para este aspecto do populism60 Em sua an 

use dos diversos nveis deconsciencia possveis do acordo corn condi — 

çes. histricas especuicas/toma o Brasil como exemplo e assinala; 

-LRA 

IRk manipulaço populista das massas deve sex' encax'ada de duas pers-
p9ctivas diferentes. Pox' urn lado, trata-se, sen duvida, de tuna es 
pecie e narcotico que procuramarxtei nao apenas a ingenuidade da 
consciencia nascente, mas tainbem o habito que tern o povo de sex' di-
rigido; For outro lado, 	..: 	 na medida em queuti1ia os protes 
tos e as reivindicacoes das massas, a manipulaçao politica para 
doxa1mente,o processo atravs do qual o povo desvenda a realidade? 
Tal paradoxo sintetiza o carater axnbiguo do populismo: e manipulato 
riomas, ao mesmo tempo, constitui fator de mobilizaçao democrati- 

Dal que, como indica Weffort, 

'Zo politico populista tenha tido sempre pouco interesse em oferecer 
asclasses. populares queldera a oportunidade de organizar-se, a 
rnenos que esta organizaçao implicasse urn controle estrito do compor 
tarrnto popular. A introduçao da orgariizacao (..4 
ztdo'u3na ruptura na relaçao de identidade entre liçIer e massa." J14 

Durante toda a dcada de cinqttenta e prsneira'metade da de ses enta, 

/7 
a sociedade brasileira aproximou-se deste "ponto de rupturall 	isto e 

as. instituic6es polticas vigentes no podiai mais toleraa' o process o 

" 	.'n 	- de"experiencia c.:.;.:.• .democratica inici ado corn a Revoluçao.de 1930. 	0 

Estado/6s l{derespopulistas, haviam per.dido o controle ou capacidade 

do rnanipilaço das reivindicaç3es das classes populares. Urn vigoroso mo-

virnento do rnobilizaço poltica popular. havia nascido no bojo mesmo do 

processo politico do populisrno, e as classes populares conseguiarnfalar 

por si prprias, isto' 	,. em defesa ide seus prprios interesses. 

Como coloca Weffort: 

I 

rnanipulaçao das massas entr9u em crise, isto e, abriu a portaa 
urna verdadeira mobilizaçao politica popular, exataxnente quando a e-
conomia urbano-industrial começavaa esgotar sua capacidade de ab — 
sorçao de novos migrantes e jando so restringian as margens do re-
distributivsmo 
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JJe fato, no incio dos anos sessenta, a mobilizaçao popular havia 

jSbordado os limites das cidades e atingido as areas rurais que se manti 

nham marginalizadas ate entao. Este inicio de niobilizaçao canponesa signi 

ficava que, pela primeira vz em mais de quatro sculos, Os grandes se 

nhores de terra-- especialmente oslatifundirios de uma regio predomi 

nantemente agrria como o Nordeste - teriam do enca.rar a possibilidade 
- 1 

de ver seupoder historicamente incontrastavel ser questionado. 	E esta 
- 	 A F1 6 A ç ( 

alternativa representava urna altefla47i -va demasiado seria para ser tolera 

da pelos grupos dominante, :Sua resposta, quc contou com c respaldo de a 

liados estrangeiros, veio rt)i r.pida e esmagadora, sob a forma do gol 
I 	 - 

pe de abril do 1964o 

Pci neste corxtexto de tenses sociais crescentes e uina crise pol{ti-

ca cada vz mais aguda que as idias de Freire se desenvolverain e foram a 

plicadas pela primeira vez,n movimentos do cultura popular e educaco de 

de adultos. Tais rnovimentos visavarn taxnbm amobilizagao politica das clas 

ses sociais e eram conduzidos pelas forças mais: progressistas que partici 

pavarn do processo politico da epoca, 

Uma anlise das duas principals forças ideolgicas. deste perodo - 

o nacionalismo e o catolicismo radical -. e sua expresso via rnovimentos 

de cultura popular completaro o quadro de circunstancias especiais da 

sociedade brasileira a que Freire se referee. 

a. Naciorialismo: a ideologia dominante 

vi() 

0 nacionalismo foi urn componenteiniportante dos movirnntos poiiticos 'Y 
17 

desde o inicio deste seculo. 	0 comurlismo e o integralismo 	versao 
:i - f/H b) 

brasileira do fascismo -- ambos nascidos na decada do vinte, .uti.liza?n& 
18 

apelo nacionalista. 	A maioria dos analistas concorda porm, quo foi so 
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/1 0  
mente a partir da Revo1uco do 1930, cn o advento do populismo como r 

prtica poL(tica, que o nacionalismo torñou.se uma força ideo1gica do-
19 

minante0 

Dois desenvolvimentos importantes contribuCrazn para trazer o nacio 

nalismo para o centro dos debates p.b1icos e reforçar sua condiço de i 

deologia dominante, sobretudo no princpio da dcada de sessenta. Estes 

dois temas, ligados a questo do investixnento estrangeiro e controle 

dos recursos naturais do paCs, eraxn: "(1) a proporço, a1ocaço e con-

trole do investirnento estrangeiro no processo de formaço de capital e 

(a) a tproporço, modo e direcZo da propriedade, aministraco e aloca 
20 

ço dos récursos, pel.o Estado, na economia naàional. " 0 exemplo dd 

batê:nvo1vcdoe3tas duas .reas-chaves, que acabcu se tornando c1.asi- 

co, foi a controvrsia sobre a nacionalizaço do petr1eo braslleiro,em 

fins dos anos quarenta e princ]Dio da dcada de cinqüenta, a qual cuj.itii 
21 

nou corn a criaço da PETROBPIS - monop1io estatal - em 1953. 

Em meados da dcada de cinqilenta, o Estado institucionalizou o na 

cionalismo corno ideologia oficial, oo a ccriando uina agenda ideologi-

ca devotada explicitainente a_e1abora unaideo1cia• nacicralista 

do desenvolvimento: o Instituto Superior de Estudos Brasileiros -. ISEB0 

Para compreender a dominncia ideoltgica do naàionalismo durante o 

perCodo da forrnaco das idias de Freire, preciso entender o impacto 

do ISEB na vida cultural e intelectualbrasileira0 0 prprio Freire 

büL reconhecea inf1uncia da instituiço, saudando-a nos seguin- 

• 	 tes terrnos: 

a fundaco do ISEB, o ponto de referencia para a maloria dos 
intelectuais brasileiros era o Brasil, tornado cairn objeto do pens 
mento europeu ou norte-americano0 Em geral, eles pensavan o BrasiJr 
do urn ponto de vista naobrasileiro; nosso desenvolvimento cu1tral 
era juigado segundo criterios e perspectivas para as qua±s o pro - 
prio Brasil constituia uin elemento estrangeiro. 0 nte1ectual. bra 
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leiro vivia nurn mundo iraginrio, o qul no era capaz de trans - 

formar • 	Voltando as costas ao seu proprio mundo, entediado de 
le ., sofria porque o Brasil nao era a Europa ou Os Estados tJnidos, J 

dotando unia visao europeia do Brasil,como pars atrasado, negava 
-Brasll; quanto major a sua disposicao de se tornar urn homem de cul-
tura, menor o seu desejo de ser brasileiro0 0 ISEB, que ref].etiu o 
clima de desalienaço caracterstico da fase de transico, consti 
tula a negacao desta negacao ao pensar o Brasil como sua realidade, 
como urn projeto Pensar o Brasil corno ele realmente era0 A força do 
pensarnento do ISEB Se originava ,desta integraçao corn a rea1ida 

de nacional recem-descoberta e recem-va1orizada 23 

p 	 f 
0 ISEB fora idealizado ja no inicio dos arios cinqilenta, mas sop  se 

tornou unia realidade em 1955. De fato, so conseguiu alcançar relev.ncia 

e reconhecimento nacionais duraite o governo Juscelino Kubitscheck, elei 

to corn base nurna platafoniia nacional-desenvolvirnentista para o perodo 

1956-61. A influencia do ISEB começou a declinar no princlpio da dcada 

de sessenta, epoca em que a instituico passou a sofrei urn pxocesso de 

divis&s internas e sua ideologia naciorialista. viu -se alvo de ataques 
24 

de setores raicais da esquerda0 

Em discurso pronunciado por ocasio da cerirnnia de encerrarnento 

do primeiro curso regular do ISEB, o Presidente da Repiblica definiu sua 
- 

rnissao como sendo a de "criar unia mentalidade, urn espirito, urnclima de 
25 

inteligencia para o desenvolvimento." 

0 ISEB era vinculado ao Ministrio da Educaço, mas seu estatuto 

declarava explicitamente que a. institu.içao possuia Ita utonornia adninistra 
26 

tiva e total liberdade de pesquisa, opinio e ensino." 	Os meinbros fun 

dadores doISEB originavain-se, basicaxnete, de urn grupo heterogeneo de 

intelectuals conhecido como - interessados em esti 

mular e prornover o desenvolvimento nacional 0 grupo ja se reunia ha al 

guns anos c.no Instituto Brasileiro de Economia, Sociologia e Poltica 
27 

- IBESP, para discutir Os problemas brasileiros0 As atividades educacio- 

nais do ISEB se organizavarn 	 departanientos -- I'ilosofia 

h1stria, sociologla, cincia poiltica e econornia 	atraves dos quais 

41  
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a instituiço ministrava urn curso regular corn urn ano de duraço e coorde.. 

n.va palestras, seminrios pesquisas e promoç6es cul 	 , turais em gerai28 o 

b1ico do ISEB era constitudo basicaxnente de burocratas do governo 

tcnicos das areas social e econ&nica -, militares, profess:ores.estudan' 

tea universitrios. Na maioria dos casos, o governo costumava conceder 
29 

bolsas de estucb para Os participntes dessas atividades0 0 ISEB tinha. 

tainb&n uina intensa atividade editorial, publicando livros de seus membros 
30 

e traduçes de obras importantes 

I-Ierminio Martins analisou o amplo movimento nacionalista. de pensamen 

to e opinio corn o qual o ISEB se identificava, apontandoseus objetivos 

teoricos e ideologicos.: 

üSua atividade terica consistia no exame intensivo da economia :pe 
)Ltic4do desaivolviniento braslleiro, seus problemas e pepectivas, 
dentro de uina perspectiva. macroscopica e de seu contexto internacio- 
nal. Sua proposta de elaborar urna ideologia nacionaJ do desenvolvi 

mento, fundamentada nestas analises teoricas, objetivava formular 
uina definiçao 1obal da situaçao naciona]. a. rtir de urna concepçao 
do desenvolvimentc co valor central, corn vistas a mobilizar a co 
letividade para a consecuçao das metas do desenvolvimento nu.ui prazo 
relativainente curto' 31 

Ao lado das universidades, o ISEB foi, dc fato, uma das pr-incipais 

instituiçes reponsaveis pela redescoberta da realidade brasileira0 Ainda 

que talvz nenhurn de seus meinbros concordassem individualmente corn todos 
32' 

os aspectos das analises. teoricas do ISEB, 	a maioria deles se achàva 

compretida corn a mesma ideologla nacional de desenvolvirnento e corn a 

interpretaço econrnicaue The servk.. de fundarnento. Esta interpretaço 

econ&nica da realidade brasileira teve sua origem na: perspectiva poltico 

.'.econ&nica da Comisso das Naçes Unidas para a Aiirica Latina - CEPAL, 

aplicada as circunstancias historicas locals Conforme a descriçao de Mar 

tins: 

'0 modelo cepalino da econoinia internacional encerrava urna condenaço 
:" 	do esquema liberal de divisao i4ternaciorial do trabalho0 Enfttizavai 
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tuna polaridade assim'trica fundamental nas transaçes econmicas en - 
tre 9 I centrof e a 'periferia (fonnada por paises produtores de bens 
primarios)0 O-desequilibrio cornercial que beneficiava ccentro'em 
dètrimento das economias 'perifericac' e a alegada tendencia cronica, 
.e de I'ato secular, a deterioraçao dos termos de intercambio entre as 
paises industrializados e os subdesenvolvidos, erain vistos como ro 
sultando das forças impessoais e automaticas do mercado internacio 
nal. Dentre as medidas corretivas que poderiam e deveriam ser toma 
das pelas economias nacionais latino'-axnericanos figuravam controles 
protecionistas dos bens irnportados e uxna industrializaçao substititi 
va de importacoes,"33 

• 0 nacionalisrno do ISEB implicava uxna an1ise segundo a qual, nesta. 

ft  etapa particular da historia e do dese -ivolvixnento brasiieiros a burguesia 	r 
seria a inica classe capaz de implementar as necessrias medidas corretivas 

e conduzir a naco ao desenvolv -imento, Cu seja, executar o pojeto hist 

rico brasileiro0 Ou, como assinalnuBonilla, para estes homens os nacio 

nalistas do ISEB, a nacionalismo[era a ideologia adequada ao momenta, 

tanto per ser tposavelI  como par atender as necessidades de ento," Se 

gundo eles , 	se aburguesia nacIonal era a .nica. classe capaz de condu - 

zir o desenvolvimento brasileiro,'eonsuitava'aos interesses do desenvolvi 

mento nacional e, conseqfientemente, aos meihores interesses da naco pros 

tar apoio pol{tico burguesia E a naco, obirianiente, abrangia as novas 

classes populares cu.jo respaldo poltico era decisivo para a e1eiço de 

candidatos nacional-populistas0 A burguesia era considerada a classe que 

irla liderar a primeira etapa de urn movimento rrevolucionrjo que torna- 
3b 

na a Brasil tuna naco independente 0  

A posiç3:o do ISEB era partilhada pox' alguns setores da esquerda bra-

sileira da epoca,, tuna vz que se acreditava quo a fase burguesa do desen- 

volvimento histrico do cpitalino deveria. ser consolidada antes do ad 
-7 35 

vento de tuna revo1uçosocialista0 

Os fundamentos da interpretaco isebiana da reaj.idade brasileira e-

ram complementados por categorias clarainente tribut.rias da filosofi e-

xistencia1ista 0dcsenvolvimento no poderia sen aicmçado sem uin arnplo 

I. 	• 	 , 	, 



processo do toinada de consciencia: no apenas do que era a realidade bra 

J. 

sileira -- tal corno definida pelo ISEB - mas tbrn do que so deveria 
cf. 

fazer corn ela. Assim, urn deseus 	 interess 
4(!S& 

[corresponde ao que Bonifla identificou corno serido o traço distintivo 

do nacionalismo brasileiro," ott seja, "urna avaliaço particular da situa 

ço nacional, na qua? a contradico entre Os conceitos de alienqgo e to- 
36 

mada de conscincia desempenhava urn papel centraL," 

Parece quea meihor maneira do compreender o que Bonifla quer dizer 

corn isto e examinar a definico de subdesenvolviinento formulada .por Ai. 

varo Vieira Pinto, chefe do Departaniento de Filosofia do ISEB. Escreveu 

ele ep 1960: 

f_o subdesenvolvirnento] ,,por sua prpria natureza, urn estado 
de alienacao no qual o hornern e inantido separado do seu ser, estranho 
a este. No entanto urna vez quo o subdesenvolvimento consti.ii urn 
modo de ser da naçao, estae subdesenvolvida apenas porque nao se 
possui a si mesma, nao desenvolveu aindatodas as suas reais pos 
ibi1idades, nao se apropriou de sua essencia0 A naçao subdesenvol 

vida e, portanto, urn ser social igualmente alienado, urn ser cuja 
essencia se encontrT 	S1A, 	 neste 
caso, as nacoes desenvolvidaa quo conto1am sua economia,e, conse-
qilentemente, controlarn o seu destino 7  

0 mesmo autor prossegue afirmando que o homem que vive nurn mundo 

subdesenvolvido ttj urn verdadeir4homern, pois quo so encontra no grau 

mais inferior de reaiizacZo das virtualidades do set hurnano," e tarnbm 

qLAeI "hurnanismo e nacionalisrno so expresses correlatas e homogneas. Arn 

bas significarn a superaço de urna a1ienaço: no prirneiro caso, a a1iena- 
3.8 

çao do homem no outro, a a1ieriaço da 'naçZo0" 

Portanto, se o subdesenvolvirnento e considerado urn estado de aliena 

ço quo se apossa tanto do homem corno da naco, o arguinento de Bonifla 

se torna claro. Explica ele: 

O estado de alienaço, a incapacidade quo os brasileiios sofriain 
ate pouco tempo do pensar Cu agirpor si proprios, ;:: direta 
monte .vinculado, nesta analise, & situaçao de dependencia da econo 
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mia brasi1eira. A condiço de alienaço e a marca da mentalidado co - 
lonial na qual hotnem e naçao constituern meros objetos, e nao sujeitos 
ativos da historia , . 

P 	 ft 	 - 1'A aJ.ienacaoj e especifict a a situaçao c . 	I. de dependenciai 
colonia e dominaçao do ISais por urna elite orientada para fora e,qt 
carece de laços organicos corn a massa da populacao, 

IVO estdo oposto, a tomada de consciencia,ou a conquista de uma 
auto-consciencia nacional, se t9rna possel quando se rompem as amar 
ras da depeñdencia, quando o pals pssa de uma econornia meramente re-
flexa para uma economia si.ncronizada corn iin desenvolvimento cujo nt-
mo e direço tern suas raizas- dentro da propria naçao. Ma medida em 
ue parcelas cada vez mais arnplas da poulaçao vao sendo incorporadas 

a vida econornica e cultural danaçao, da-se umiia verdadeira mudança 
qulitativa em sua auto-conscienciae vitalidade. 0 homern da rua nao 
so passa a adquirir a ideia da ,na9ao e das possibilidades do sen - 

voivirnento economico como tarrbem e possuido por tais ideias ," 

A an.lise de Bonifla. sugere que, segundo a concepco de desenvolvimen 

to preconizada pelo ISEB, a c6nquista da conscincia nacional 	ou toma 

da de conscincia 	acompanharia o processo de desenvolvimento econ&nico 

so mesmo tempo em que tornaria ossfvei este processo. Contudo, para alcari 

car a conscincia nacional fazia-se necessrio urn grande esforço educacio-
40 

nal voltado as classes populares. 

Corn efeito, o ISEB devotaira- uina grande enfase as condlçes de desen - 

volvirnento de toda atividade intelectual. Como notou H. Martins, osciona 

listas do ISEB bustentavam que 

ern filosofia e ciencias sociais, os modelos, hipo
ft
teses e conceitos 

no poderiam ser.criticamente transferidos ou mecanicanente a1icados 
aos problernas naionais ou locals. As condiçoes vigentes, o nivel a- 
tual de desenvolvimnento, as situaçoes problematicas,etc0 4  diferiam;. 

tao substancialinente daquelas em que o conhecirnento recebido fora e-
laborado quo se c9lOcaVa a necessidade d realizar pesquisas origi 
nais para modifica-lo ou sistitui-lo. 	- 

Da( que umna das conseqtLncias mais fündamentais da enfase que o ISEB 

atribua a contradico alienaco x tomada de conscincia era o reconheci-

mento do carter necessariamente inautntico da esfera cultural brasilei-

ra. A producao cultural era considerada alienada, const.ituindo, portanto, 

urn obstculo ao processo de tornada de consèincia. Conforrne ass inalou Cab 



Navarro, "todas as produçes culturais trazern a marca da alienaço, OU 

seja, a cultura no consegue ser mais que imi refiexo, urn vproduto  de se - 
1j2 

gunda maol da cultura metropolitana" 	Ro1and1 Corbisir, nrnbro do 

ISEB que deu urna-das maiores ontrbuiçoeao estudo de problemas rela - 

cionados corn a cultura, sustentou que "thu povo economicamente colonizado 
13: 

ou dependente sera culturalmente tnibem colonizado e dependente" Can 

efeito, afinuou ele que numa situaço de subd 	mento "a vida se a 

cha muito mais ao nvel natural, ux vz que a cuJ..tura (resultarite da trans 

2 ormaco da natureza pelo trabaiho hurnano) implica urn projeto, urn modelo 
i 44 

deal que nega o fato natural e e tornado como padro'da sua transformaço0" 

filo.sofia existencialista na ideo?. 
. d C. 

logia do ISEB\ode ser enti-ficad-aa/discusso acima0 No entanto 	(7C(_ 

CL 	r 	t - 	F 	 F 

ique(existencialismo sera discutida na prod.ma secao corn ref erencia 

aos catlicos radicals , faz -se aqui apenas usia citaço de passagem si 

nificativa do 1ivro de Caio Navarro, Esciarece ele: 

A filiaco do trabaiho do ISEB als categorias do pensamento-e-
xistenciaL nao se lirnitava apenas a asipla utilizaçao doconceitoi±'i 
losofic4d&alienacao0 frojeto, praxis, trabaiho, "ser rib mundo",-
autenticidade, destino, liberdade e outros.s- revela-tarnbem pe 
lo tratanento recebido em algurnas producoes do ISEB, unia inequivo- 
ca influepbia dessa'filosofia metropolitana(. 	L 

• - dc 	 - 
"1omes:comoieidegger, Jaspers, Sartre, Ortega y Gasset, G. Mar-

cel aparecem em major destaque Em menor escala, encontrmos refe - 
renciaas obras de Husserl, Bergson, Merleau.-Ponty, Lukacs e ou - ,  

3. Catolicisrno radical 

Em sua prpria arilise das "circunstancias especiais da sociedade 

brasileira" durante toda a dcda de cinqiuenta e prirneira metada da. de 

sessenta, Freire descreve duas forças opostas e conflitantes surgidas no 

bojo mesmo do processo social: a radicalizaço e o sectarismo0 Descree -

taxnbm as principais caracterlsticas dos militantes radic&ia. e sect.rios 



atuates nc arena poiftica. Vale a pena cit.lo litera3rnento 

'A radicalizaço envolve ur comprornetirnento major corn a posico 
quese escoThe. Trata-s è - ià 
mo-rj---modesa e cornunicativae, portanto, positiva. 0 homem que 
tenha feito urna opcao radical nao nega a outro hornein 0 direito 	de 
escoiher, nern procura impor sua propria escoiha. Ele e capaz de dis-. 
cutir suas respectivas posicoes. Acha-se convencido de estar cer-
to 1  mas respeita a prerrogativa de o outro se jtilga.r correto0 Tenta 
convencer e converter ;  e nao esmagar seu oponente 0 radical, porern, 
tern o dever, que The e imposto pelo proprio amor, de reagir contra 
a violencia daqueles que tentarn silencia-lo 	daqueles que, em no-. 
me ,da Uberdade,matam a liberdade, matam a sua liberdade e a de si 
proprios. Ser urn radical nao implica auto-flagelaçao. Os: radicais: 
no podem aceitar passivarnente uma situacao em que o excessivo poder 
de uns poucos leva a desuinanizaçao de todos 

-\ 

ttçj sectarismo e predominantemente ernocional e acritico. E arro-
gante antidialogico e, portanto, anticomuriicativo. Trata-se de urna 
pcsicao reacionaria, quer seja assurnida por urn direitista (a 9uern 
considero urn sectario "natoY') quer por urn esquerdista. 0 sectario na 
da cria pois e incapaz de arnar. Desrepeitando as escoihas dos outros 
tertha impor a todos sua propria escoTha 	, 

"0 sectrio, de direita ou de esquerda, se considera Droprieta-
rio da historia, •seu unico criador, corn prerrogativa de detérm.inar o 
ritmo de seu movimento. Os sectarios de direita e de esouerda dife - 
rem no exitido. de que urn deseja detAr o curso da histria e o outro, 
antecipa-lo. Por outro lado, eles se igualam no impor ao povo suas 
proprias convicçoes, que . 	reduzern, assirn, a condicao do sirnples 
massa. Para o sectari9, o povo tern importancia apenas enquanto base 
de apoio para seus proprios objetivos. 0 sectario deseja que as pes-
soas se insiram no processo historico na qualidade de rneros ativis - 
tas, manorados por urna propaganda intoxicante0 0 povo nao precisa 
pensar. Ha algurn que pensa por ele e e coino protegidos,como crian 
cas que osectario o ye 

"0 radical e Sujeito na rnedida em que percebe de forma cada vz 
mais Cr tica as contradicoes historicas; contudo, rao se considera 
prcprietario da historia. E, embora reconhe9a que e impossivel deter 
ou uantecipar a historiaimpunemente, nao e mero espectador do pro-
cesso historico. Ao contrario, sabe que, - enquanto Sujeito, pode e 
deve, ju.ntarnente corn outros Sujeitos, participar criativarnente deste 46 
processo discernindo as trans.forrnaçoes a .fim de àjudar a acelera-las" 

Freire prossegue afirrnando que "naquela 6poca .4cada de cinqilenta 

e primeira metade da de sessenta '] posices radicais, no sentido em que as 

defini, ' . estavarn sendo tomadas principalmente, ainda que no exciusi 
VA t- 

varnente, por grupos de cristos que cram, corn Mounier, que a 
47 

do mundo e a historia dos seres huinanos tern urn significado." 

este grupo de cristos radicals, sobretudo catlicos, que constitui 
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o .foco da presente discuss 3z, D30  apenas:  porque o proprio Freire razia - 

parte de 	 inas taitth&n porzx seu 3mmsamento refJte\ ' 

mais proftndos 

Os adi s titolicos ou\'tsquerda catolica, como riccu conhecid, e 

ra 'urn "iiov!iriento eJJt!sta da divicUda Igreja brasileiia que reagia de 

!orrna seria as presses da soc!edade em p'ol do desenvolvimcnto econ&zi! -. 
1.8 

Co e da inudança socisl0" 	Iuitoa dos articuJ.adores desta posiço fo - 

ram rerseguidos polo governo TrdUtax in.taurado em 1964, e-ainda hoje se 

-c.hainexilados Segundo Sanders, 1 rari os meinbros mais capazes da nova 

geraçao da Igreja." A maior parte dos clrigos havia sido educada nai 

Europa, sthretudo na França enire os inembros da hierarquia que os apei 

avwn., destacava-se o influeirte DoTn iielder C&nara, entao secretario ge 

ral da Coni'erencia Naci.onal dos Bispos do Brasil; ao passo que a rnaio-

na dos leigos pertencentes ao novimento era oriimda da Aco Catlica, 

"a nica genulna elite leiga do paLs.it Nc realidade, para corripreerider o 

catolicismo radical, e preciso reconstituir suas origens ligando-c acs 

desenvolvirnentos especiais da. Aq -ao Catlica Bras ileira0 Partanto, torna 
-. 	

- 
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-se necessaria mna breve descniçao Mstonica do inovirnto 

A Aço Catlica era mma ezpcie de "apostolado leigo" criado palo 

Papa Pio XI em meados da dcarIa de vjnte. Canforme o ccnteido original 

de sua carta de 	ncp!o3, cro5tia nima "'organ!zaco 	de leigos 

qie participam dotpost.lado i.eico isenta de qualquer £iliaço 

partidria voltada para o.estabele.exito do reino universal de Jesus 
so 

Cristo." 	No Brash, foi nr&izada em 2935 segundo o padro italiano, 

ou seja, era 	 ceLi1a., utritaniaYIimcionava corn base 

p 	 •c'J-,' 	 - 

nas paroquias. Em 2945., .o qve P 2RoViiuento nao conseguia produzir 

Iv 

os resultados esperdos., a bj -exwq ida da tgreja decidiu reorganiz.-lo 

de acordo corn 0 -p.adro oc be2gi ;N~.Iep  essas elites especiaJi.zadas 

deveriam atuar de forma d2jada e ofiticadá em seus contextos ocu 
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pacionais. Nesta mudança, um papel fundaienta1 foi o desempenhado pelos 

dorninicarios brasileiros, Os quais haviam se estabelecido corno ass istentes 

da Aço Cat1ica em partes chaves do pals e seguiam uina orientaçao fran 

cesa. 
51 

Os dois movimentos estudantis que se tornariam os ramos mais impor-

tantes da Aco Cat1ica forain oficialmente recorthecidos pela hierarquia e 

estabelecidos nacionalmente em 1950  Tratava-se da Juventude Universit.- 
52 

na Catolica — JIJC e da Juventude Estudantil Catolica JECO 	Embora a 

JEC ' 	• 	 ...:: 	no 	tivesse uina 'specia1'repercussao 

no seio dos estudantes secundanistas,e a. maior parte de seus membros vies 

set3 mais tarde a participar da JUC o movimento mais importante era 0 ei 

.cainjnhado.furidamta]jnente nas universidades. Como assinalou de Kadt: 

40 radicalismo cat1ico no Brasil deriva de vrias fontes e, 
sem duvida, ja se encontrava em piano processo de fermentaçao ha. 
aigum tempo antes de surgir pela primeia vez corno uzn corpo coe — 
rente de ideias e atividades. Isto, porem, ocorreu exatarnte no 
seio daquela geracao do estuantes engajados na JUC. Portanto, urna 
analise da ideologia do JUC e condicao gTne qua non para se corn 
preender o fenorneno em sua tota1idade o15 

A JUC iniciara cojno urn tpico movimento da Aço Catiica Brasileira 

norteado por seu lema: "ver, juigar e agir", e, segundo seu prprio Con.-

seiho Nacional, "a par de uma ou duas areas que constituiam sigi -iificati 

vas exceces, a organizaço mostrava.-se incapaz de influenciar quaiquer 
54 

pessoa alern 	. detseus ilderes mais engajados." 	A JUC, contudo, 

haveria de expeniinentar u.m processo de r.pida transformaço0 Sob a infiun 

cia e cam o apoio de Don Helder Cmara — que havia sido a$sistente nacio-

nal da Aco Catiica desde 1947,  tornando-se seu secretnio nacional em 
55 

1952 -- a ineficacia da JUC em meados da decada de cinqttenta 

faita de vitalidade do movimento e no carater excessivaxnente abstrato de 

suas discuss6es e orientaçes tenicas,Ce'  na sua faita de engajamento 
56 

na realidade concreta." 

el 
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Contudo, e interessante notar que, a despeito da ineficcia geral da. 

JUC, em meados da dcada de cinqUenta, "uma orientaço mais prtica e 
57 

cialmente comprometida fora &lotada pela JUC [em Recife de Pernambuco." 

Recife, como ja foi dito, e a terra natal de Freire e a cidade em q'ie e 

le realizou suas primeiras experi&cias corn educaço de adultos. Na verda 

de, foi outro homem de Recife,. amigo fntimo de Freire, o assistente da Juc 

Padre Almery Bezerra que, em resposta a proclarnada ineficiencia do movi-

mento, sustentou, POT ocasio da reuniao do Conseiho Nacional em 1958, 

quo a JUC necessitava de urn corpo de doutrina quo fornecesse as idias 
58 

bsicas 	para orientar o conjunto de sua aco0 	Urn ano mais tarde , 

Bezerra forrnulou ao Conselhd Nacional urna proposta que haveria de ter 

profuridas repercusses. Prop6s urn ideal histsrico para a JUC. de Kadt 

assim descreve o importante docurnento de Bezerra: 

Cornecava afirmandoque, 	- para os militantes cristaos, no 
e suficiente saber que tern uzna tarefa a cuinprir neste mundo, tarefa 
esta que envolveria questoes tais coro 'tcriar urna ordem social cris 
ta", "trazer a mensagem de salvaçao as estruturas sociais", ou rec- 
perar todos para Cristo". Eles necessitarn de uina orjentacao rnuito 
mais explicita a firn de que possarn aplicar estes preceitos, scm du 
vida excelaites, as situaçoes cocretas cclocada.s aqul e agora.  Em- 
bora o cristao,encontre em sua fe 	 ul o significado timo da histo - 
na, a fe nao e necessariamente ,de qualquer utilidade para ajuda-lo 
a encontrar urn sentido na historia de scu propric tempo e •socieda- 
de0 Sea  por urn lado, os ensinanentos da igreja e as especuj.acoes 
dos teologos fornecem-ihe . principios gerais para guiar sua açao, 
por outro lado, os cientistas soclais 3roporcionam muitos fatos e 
alguinas teorias sobre a sociedade. Porern, via de rera, tais fatos 
o teorias encontarn'-6e des)igados de urna preocupaçao filosofica, e 
muito,menos teologica, exp]4cita. Padre Alinery concluiu, portanto,. 
que ve absolutaznente necessario, se visamos a urn efetivo compromisso 
nisto na ordem temporal, que se reflita profunda e cuidadosarnente 

a luz da realidade 	para chegar a certoscipia media prin 
cpios intermedianiosque expiessem aquilo qua se poderia charnar de 
urn ideal historico cristao. 

iAcrescentava, entretanto, que o conhecimerjto e a reflex, por 
si rnesmos, nao bastarn para forxnular esses principios intermediarios; 
a realidade deve tambem ser experinptada pessoaJinente, atraves do 
vivenciarnento ativo e comprometido.' 9  

Aps a proposta do Bezerra, o Conseiho Nacional daJUC decidiu que&. 

busca e elaboraco de urn ideal histnico devenia sen o propsito ortear. 
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dor do Congresso cornemorativo de seu dcimo aniversrio de i\xndaço, em 

1960. Durante •esta -  reunio,que de Kadt considera o"iinrco de transi 

ço da JtJC", a equipe de Délo Horizonte apresentou uin docuinento que de.' 

verla $ervir corno una espcie de esboço de trabaiho de urn ideal histri.'. 

co0 0 docurnento transmite uxna idia da forma pela qual a posiço poLCti 

ca radical estava se desenvolverido no inovimento. Faz uma anlise socio 

1gica da realidade brasileira e indica a existnci de trs opçes pos 

siveis para o Brasil: 

"Em primeiro lugar, ha necessidade de superar o subdesenvolcrimcnt,o 0  
Em segundo lugar, libertar o pais do 'campo gravitacional' do capi. 
talismo, uzna vez que a znanutençao das estruturas capitalistaa con-
figura urn 9bstaculo ao desenvolvimento brasileiro 0  Fina]ente, faz-
-Se necessarlo romper o equiiibrio internacional do capitalismo, ba 
seado que e nurna vernhosa complementariedade das nacoes metropoli 
tanas e coloniais,tt 

0 prxirno passo no processo de radicalizaço da JUC foi dado em 

196162. A noço central de ideal histrico foi substitufda pela de cons-

ciencia histrica, a qual estabelecia o fundamento filsfico bsico dos 

desenvolvimeritos qt haveriaxn de ocorrer no futuro. Aqul, a figura prin-

cipal foi a do Padre Henrique de Lima Vaz, Si ., iin jovem e brilhante tea-

logo e filsofo assistente da JUC. Ele exerceu urna profunda inf1uncia 
61 

sobre a geraço que estamos estudaido 0  

1 
c ( (C 	ot 	 t. 

Mais uina 	 Kadt .iara introduzir o conceito. 

Dlz ele: 

Oa noço de J aJiiz±.tic_implicava a tarefa de e1aboraruxnai °  
gem do futuro qie contituisse tiina e$senciaa ideal realizavelT , 
algo assim como umautopia esecifica peiai qual : 
-lalutar, A consciencia historica por scu turno, e considerada 
como resultando de uina reflexao conscinte e crtica sobre o pro-
cesso histrico (na: qual o presente entendid3 como urn produto 
do pass ado e uma potencialidade para o futurG), 	s contraci.çoes 

• conflitos e aspectos indesejaveis da realidade, assixn comoaes- - 
rancas e ideals; do hoinein, ouôos  aspecto5 mais altamente valori- I 

ados-  de sua existencia concreta. ijstrjcase mani 
• 

	

	festa no momento em que o homemeça a' olYiar criticainente para 
sou mundo e se torna consciente de ue 'a historia se desdobra num 

: 	espaco de tempo empirico cuja substancia e dada pela açao do ho- 
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mem sob a forma de iniciativa histrica, ou seja, aço transforinadora 
do mundo.' 

- 	'Transformaco do rnuno, essa a ,mensagem geral contida na exorta 
çao a tomada de una consciencia historica. Uma transformaçao baseada 
na compreensZo das condicoes reais encontradas aqui e agora (e suas 
raizes historicas), uzna tra.nsfonnacao hurnanizadora do mundo 

• 11 0 homem tern a ,capacidade de dar formahistria; to pecadd 
do cristao hoje seraa omissao historica.,' 

0 desenvolviniento final do processo de radica1izaço ideolgica da 

JUC, antes que a experi&cia fsse interrompida em abril de 1964, desaguou 

na criaco d Aco Popular (AP), . 	 c - u n junho de 1962 	A 

A? foi fundada corn base nun1 consenso entre Os lderes leigos, sobretudo da 

JtJC, segundo os quais "a Aço Catlica, enquaito grupo rnatido scb a dire-

co do episcopa, no podia participar dos processos politicos que se de 
63 

senrolavarn no Brasil." Portanto, cano frisou de Kadt, "no princ:(pio, a 

AP procurava evitar a irnpresso de ser urn movimento cristo ... o Entre-

tanto, era considerada por muitos, aquela epoca, como uina especie de orga-

nizaco para-crist, devido a presenca de urn grande nrero de antigos mi - 
64 

litantes dabUC em seus quadros." 	De fato, alguns analistas do periodo 
6 

como Cndido Mendes, considera'n a A? a éxpresso da esqirda catlica, e 

"ernbora se possa sofisinar corn tal caracterñizaça em termncs formai s, ha pcu 

cas duvidas de que a A? trazia a rnarca do catolicismo radical ate o golpe't- 
66 

de abril de 19640" 

Sanders afirrnx corn conhecimento de causa que qualquer  tentativa de 

discutir a perspectiva da A? tende a distorc-la." Afim de evitar isto, se 
67 

ro levantados a seguir apenas alguns pontos da ideologia da A?. 

0 prirneiro aspecto a ser notadQ can respeito a A? e sua orientaço 

profundaznente huxnanista, A thtroduço ao seu Docuinento Base (DB) publicado 

no 1n(cio de 1963,  afirmava o compromisso do xnoirimento corn o hornern. Este 

ra visto como urn ser livre e transcendente, "norma e finalidade da 
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Segundo o DB, 	 •.& 	 , 	LO' 

-- 	 p  
"Nossa un i c thaç.ae1e para corn o hornem Para corn o homem 

brasileiro, antes qde tudo - este hcrnem que ja nasce c1bm o fan- 
• 	 tasma da morte prernatura a ,rondar seu berço; que convie corn o es-s 

pectro da fome sob o seu misero teto, tirnado 	seulcompanheiro 
inseparavel enquanto ele vagueia pela estrada daquelesj9ue passain 
pela vida sen esperança ou direcao; que cresce .est-u&i e anal 
fabeto, urn paria alij ado ds ben> da cultua, das oportuni 
dades criativas e do acesso efetiirmente hurnano a verdadeira liber- 
dadeAss, lutamos pelo homem corn o homem0 Nossa lutae a luta 
de todos 0 11 

Alm da introduço, o DB contm seçes sobre os rurnos da historia 
- 	 . 

mundial, socialismo, filosofia 	contexto historico da situacao da Rme 

rica Latina e do Brasil no mundo, A A? incorpora a noço de consci&lcia 

histrica e ressalta que esta "irnplicima. opco de participar no desen- 

volvimento de urna civ-ilizaço socialista atravs do processo revolucio 

	

69 	 — 
nio atualmente em curso no Brasil." 	Ftejeita tanto o capitalismo Co 

mo o colonialismo, criticando taithm a "perda de impulso hurnanista do 

socialismo em sua forma comunista0" Critica.fortemente a përspectiva na 

cionalistai. que considera a consolidacao capitalistaviina etapa necessa-

na da revoluço0 

0 DB defiie tambm a tarefa revolucionria para o momento atual: 

znobilizar o povo "atravs de uina poltica de preparaço revolucioniria, 

envolvendo a conscientizaçao e a forrnaço de 	:r:; organizaçes para 

a luta contra o feudalismo e o capitalismo nacional e internacional." 

Segundo Sanders, por ocasio do golpe inilitar de abril de 1964,  a 

inaloria dos mens: da AP achavase engajada em atividades voltadas a 

promoco da conscientizaco e damudanca social atravs de vnias ins-

tituiçes, dentre as quais o Piano Nacional de Alfabetizaço (dirigido 

por Freire) e os movirnentos de cultura popular, como o Movimento de Cul 

tuna Popular do Recife, que teve Freire como um de seus fundadores. 

A AP representa o desenvolvinnto final do processo de radicalizaco 
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ideo1gica qtie narca a evoluco histrica da Aço Catlica Bras ilejra 

(eem particular a JUC),brevemente esboçada aqul. 9 necess.rio identificar 

agora algurnas das idias filosficas que influenciaram este desenvolvimen 

to, arites de abordar a discusso dnovimentos de cultura popular. 

de Kadt argumentáu convincentemente referindose AP -. e, por ex - 

tenso, ao catolicismo radical em geral -- que sua interpretaco da his - 

tria muito devia a Hegel, Marx, o Papa Joo XXIII e Teilhard de Chardirn 

Mas,acrescentou queos principios basico, a despeito de sen carater va 

- 
go,\Vque norteariam as relaco,es sociais depois da g-rande-transIorrnaca e-

ram oriundos de outra fonte, a qual tambm contribuia para a &i±'ase, atri-

buida pelo movimento, ao honiem e a. rea1izaco de suas potencialidades: o 

existencialismo personalista cristo de Emmanuel Mounier.,' E prossegue es 

clarecendo queltl1ounier,  em sua filosofia, ressalta a importancia fundarnen 

tal das relaçes interpessoais, da abertura çara'o outrot, aproximando-se 
71 

bastante da enfase encontrada. nas obras de Jaspers, Marcel e Buber." 

De fato, a filosofia existencialista exerceu urna enorme influencia 

no sanente sobre a catolicismo radical como tambm sabre a esquerda 
72 

brasileira em geral. 	Ape3ar disto, parece diffcil exagerar o profundo 

impacto que as obras de Mounier alcançaran entre os membros da Aço Cat- 
i 

lica. Seu Personalisrio, encon:tr-ado.na poca' portuus, juntamente corn 

outros dais de seus livros, contuia leitura obrigatria parc todos, es- 
73 

pecialmente os m1itantes da JEC e JTJC. 

Foi a partir dopersonalismo existencialista de Mounier que os cats 

licos radicais tomaram canhecirnento da importncia das"re1açes interpes 

soais, da abertura para o outro." 0 pargrafo a seguir, extrafdo do ca 

pitulo sobre uCornunicacott  do livro Personalismo, de Mounier, da um born 

exemplo de seu conceito de homem. Diz ele: 	 (T 

"Em sua experincia interior, a pessoa-e uma presnça orientada 
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• 

	

	 para o mundo e as outras pessoas, misturando-se corn ,elas no espaço 
universal0 As outras .pcssoas nao a lirnitam; ao contratio ., elas The 

• •possibi1itai ser e crescer. Portanto,a pessoa so existe.em ro1aco 
aos outros, so se encontra no reconhecirnonto dos outros0 0 tu, que 
irnplica o nos, precede o eu -- ou, pelo rnenos, o:acaiipanha. rAj na 
natureza, 	 arnaterial ( qual nos encontramos apenas parcialmente su 
jeitos) , e que vtrificarnos •a limitaçao e a excluso mutuas, pois 
quo urn unico espaco nao pode conter rnais de urn corpo ao mesmo tern 
p0. Mas, a pessoa:, 	atraves do movimento que corresponde ao 
seu ser, se ex-poe a si propria. portanto comunicavel por natu - 
reza e tern necessidade de se comun]icar. Devernos partir deste fato 

• 	 primordial 	. . 	 / 	 • I 	_ 

	

- 	k---'-- - 	,t.- / -- - 

ttQuase que se poderia dizer :tque eu no tenho existnci a me 
nos que exista ra os outros, e que ser, em ultima analise, e a-

1174 

A par destà priniazia das relaces interpessoais, a anlise que Mou 

nier faz da desordem estabelecida, criada pelo capitalismo, inspirou 

I 	 I 

tambem a preferencia dos radicais catolicos pelo socialismo bern cornosua 

viso das instituiç&s capitalistas corno os principais agentes de opres- 

I 

sao da pessoa huinana. Sanders c•oioeeii que "muito embora os catolicos bra 

sileiros tivessern construfdo a sua prpria fiosofia, crtos ternas de 

Mounier se mantireram,intensificando.se corn o passar do tempo," dentre 

eles,"a promoco da pessoa como firn da atividade tica; a visao de uina 

sociedade personalista e cornunitria' como possibilidade histrica; e: a 

I 	 A 	 I 	 P 

conviccçao de que a historia contemporanea e urn processo revoluciona- 
75 

	

P 	 A 

rio coduzirido, em ultirna instancia, a ascençao do proletariado0" 

Ha urn outro aspecto da filosofla personalista da Mounier, compar-

tilhado por outros existencialistas, que exerceu grande influencia en 

tre os catlicos radicals: sua preocupaçao corn uzna vida fliridada na au-

tenticidade. Mounier afirrnava qr "sempre que escoiho entre isto ou a. 

quilo, eu estou, indiretarnente, escoihendo o que irei ser. Por rneith des 
• 	76 

tas escolhas eu me edifico a mirn mesmo." 	Fol edte aspecto do exis- 

tenclalismo que fz da histria a cuidadosa escoiha entre opç&s poss- - 

veis, e o fazer a histria atravs da consciencia histr1ca, algo to 

. importante para a esquerda catlica. 
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Finalmente, a enfase na aute*nticidade taznbm forneceu'Vase fi1os-

fica para uin outro aspecto fundaznenta1;o horror jios catlicos radicaisj 

. -a,  qualquer aco que toihesse a liberdado de esc4ha cb povo, forcando-o 

AO 

a enveredar por direçes quo no eram genuinarriente suas0 A contribuico 

do povo ao processo de construço da nova sociedade era tido como essen- 
77 

cia].." 

OoOoOoOoOoOoOoOoOoOo 

Urna.vez: discutido o papel da esquerda cat1ica e os rumba de sua radi 

ca1izaço ideolgica, a prxima seço ana1isa 	os movirnentos de 

cultura popular g 	 sera feito umn breve sumnari o do presente ca 

pitulo, assinalando a re1aço de Freire com.: os diversos e1ientos dis-

cutidos e a forma pela qual estes compuseram o mosaico de circunstan 

cias especiais da sociedade bra.siieira i - v •iv' c:: *.durante a dcada de cirV 

(qUenta e primeira metade da de sessenta 

foraxn desenvolvidas suas idias a respeito da comunicaço e da cultura0 

1. Movirnentos de Cu1turaPou1ar 

Conforrie se assinalou anteriorinante, a sociedade brasileira atingi 

ra urn ponto de ruptura na dcada de cinqttenta e prirteira metade da de 

sessenta. As ainbigilidades contidas na manipulaçao poltica populista a 

brirain a porta a tuna 	a m 	 processo no qual nerihu 

maoutra fo'ca se most,rou to-e een4e-e--atiyacoo os movimentosd 

cultura popular0 

Par outro lado, estes movlinenths refletiani em sua aço as princi-

pais forças ideolgicas em ,jogo. naque].a epocp., constituindo o contexth 

concreto imediato em que a conscientizaco fol airnejada e a1canqda0 
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Embora a mobi1izaço poltica fosse o principal resultado dos movimen 

tos do cultura popular que fibrescerain no ):. Uem todo Brasil no ml 

cio do-s anos sessenta, eles tarnb&i representaram urn esforço organizado no 

- 

	

	cornbate ao ekerno problema do analfabetimo adulto, ai€cm do constitui.r a j 

resposta nacionalista a crescente alienaço da cultura brasileira0 

0 analfabetismo adulto no Brasil, ainda que tivesse dindnufdo propor 

d onalmente face ao aurnento absoluto da populaço, estava, na realidade , 

crescendo em termos nuinricos, a despeito da continuas campanhas e progra 

mas promovidos pelo governo federal0 A interessante notar que dentre todas 

as -regies do Brasil, era o Nordeste que apresentava a major incidncia dë 

de analfabetos '-.;-: em sua populaço adulta (59,97%), de acordo corn o cen 
78 

- 	 so de 1960 

p 

0 problema da alienaçao cultural, corno ja foi mencionado, ccnstituia 

urn dos tema fundamentals da ideologia nacionalista do ISEB e era caisi 

derado como tuna prioridade poiltica por todos os grupos progressistas, in 

dependentemente de suas diferenças em outras areas, tima vz que a naco e 

ra alienada, sua cultura tanbrn era considerada, pelos movixnentos de cul-

tura popular, urn refiexo ou subproduto da cultura metropolitaria0 Lssim sen 

do ,\/èstudo/incentivo e promoçao do uzna genuina cultura popular erain con 

p 	 A 

siderados como fonte basica de tuna cultura brasileira autehtica0 

A quantidade e repusses desses movimnentos do cultura popular po-

dem ser medidas pelo fato de quo, por ocasio do Primeiro Encontro Nacio-

nal de A1fabetizaço de Adultos e Cutura Popular, patrocinado pelo Minis 

trio .da Educaço e realizado no Recife em setembro de 1963,  urn total de 

setenta e sete grupos que tra.balhaTamn corn cultura popular enviaram seus 
79 

representantes ao evento. 	Tais grupos se encontravazn, de uxna ou outra 

forina, associados a tres movimentos de ambito nacional, surgidos quase 4ue 

simultnearnente. Possularn, basicainente, os mesmos objetivos gerais, embora 
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apresentassern diferenças bastante significativas entro si. Eram eles 0 Mo ç  

viinento de Cultura Popular, MCP; 0 Centro Popular de Cultura, CPC; e o Mo-. 

virnento de Educaco de Base, MEB. 

0 MCP foi criado no Recife, Pernambuco, em maio de 1960, por -. - uin gru- 

p0 de estudantes universitarios, artistas e intelectuais, dentre os quals 
80 

Paulo Freire. 	Era mantido pela Prefeitura Municipal do Recife, a4  e'po — 
81 

ca chefiada pelo prefeito populista Miguel Arraes, 	0 MC? era forternente 

influenciado pelas idias socialistas e crist.s e tinha como objetivo prin 

cipal trencontrar  uma pr.tica educacional brasileira, ligada as artes e a. 

cultura do povo. Em suas atividades, dava-se enfase a,conscientizaqao das 

massas atravs de prograrnas de a1fabetizaço de adultos e educaço de ba-
• 	 82 

se," 

0 MC? desenvolvia uina ainpla variedade de programas e suas atividades 

abrangiam "o t.eatro, a organizaco de centros de 'cultura popu1ar, o es-

timulo e a prc*oço da modelagem, do artesanato, da dançat da rnsica popu 

lar, criaço de centros e parques culturais, organizaço de cineclubes e 

teleclubes e galerias de arte., al&n de atividades culturais sistemticas 
83 

paralelas a todos esses progranas 0 " 	0 modelo do MCP se propagou inicial 

• 	 mente no Nordeste e, em pouco tempo, ja contava corn adeptos em todo o pa — 

(s. 

0 MEB era uzna organizaço 	corn base na Igreja,V 	corn o 
84 

apoio do Governo Federal,em 1961. 	Seus quadros eram formados ribzLcá 

mente por pessoas q haviam si(b ou continuavarn a ser militantes de al — 

gum dos ramos da Aço Cat1ica, Destes, apertas um-quinto no havia partici 

pado, em algum mornento da JTJC ou JEC. A atividade fundamental do MEB era 

promover programas de aJlabetizacao voltadosYa populaçao rural. Assim corno 

o MC?, o MEB. tainbm teve seu foco inicial nos estados do Nordeste, segudos 

do Norte e do Centro-Oeste, porm logo se espalhou pelo resto do pars. 0 

• 	 . 

• 	 . 	 . 	 a. 
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trabaiho do MEB estava centrado nurn sistema de rdio-escolas qt se uti-

lizaYa das emissoras da Igreja e era mantidoa nIvei local por pessoal 

treinado. 

0 CPC>asceu  de urna srie de discussges travadas por urn grupode jo 

vens intelectuais e artistas ligados ao Teatro de Arena a%  epoca de sua o 

transferncia para o Rio, vindo de So Paulo, em 19590 Seus componentes 

estavaxn preocupados corn a crescente rnarginalizaço do artista face ao 

povo esentiam a necessidade de fazer chegar sua arte e mensagem po1iti.. 

ca ao povo, em seu prprio a.mbiente e locais de moradia. Tentaram mon 	I 

tar urna companhia itinerante, scm sucesso. Em 1961, resolveram contatar '  

a Unio Nacional do Estudantes, UNE, que era bern organizada nacionalmen-

te, a fun de apresentar sua proposta de trabaiho e conseguir apolo. Jal  

naquela epoca o grupo era conhecido como Centro Popular de Cultura, e 

foi incorporadoa% .estrutura da U1E, 

Em contraste corn o MC? e o MEB, as atividades do CPC centravarne 

nas grandes cidades do Sule somente mais tardese di.fundiram em outras 

regies. 0 trabaiho principal do CPC era a produco do teatro de rua 

corn peças. escritas e apresentadas em linguagem popular para as classes 

populares em seu prprio meio. 

Tanto o MCP como o MEB tinharn concepces bastante simiLr3s de seu 

trabaiho e dos fundamentos fi1osfico-ideo1gicos do mesmo. Na condico 

de movimtos em que os radicais cat&icos tinhan uina participaço prod 

minente, entendiazn a cultura popu]ar co .:. dealgo 1igado a situa 

ço de vida do povo e 	suas verdadeiras' crencas e valores, sufoca- 

dos pela imposiço de Uementos dacultura alienada, Uma das tarefas da 
8 

cultura popular era restaurar estes primitivos valores em seu vigor ." 	. 
orv-a.1ca 

Assim sendo, tanto a MEB ccno o MCP estavam fortemente cornremetido 
o,  

atribuir ao povo a responsabilidade de escoiher sua prpria direco po 
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)itica ou ajudar os homens a se ajudar a si mesmos. 

0 CPC, par sua vez, se baseava"nuina concepçao diversa. Encarava a 

cultura popular coma "algo feito para o povo', envolvendo urna "po1itiza 

F 	 - 	f 
çai do conteudo das formas de expressao artistica, 111  A cultura popular e- 

ra considerada\'7um "instrurnito politico nas mos de uzna elite que deveria 
86 

p 	 p 

utilizalo para acelerar o curso da historia.' 

JL 

desta disparidade de orientaçes, os movirnentos de cultura popular 

chegaram a trabalha± juritos e seu resultado final, dentro das circunstnci 

as polticas da poca, foi basicamente o mesmo: urn significativo contingen 
CAjo v: 

te das rnassas popularesomeçara a ser rnobiliado politicaiiiente atraves da. 

conscientizaçao. 

5. Surnrio 

Freire e urn hornan de seu tempo e seu pensarnto e essencialmente situa 
87 

cional. Me e urn brasileiro do Nordeste, urn nordestiño. Aprendeu da mariei 

ra mais dura a que significa ser pobre. Foi pobre nuna terra de pobres e vi 

venciou a pobreza e a fome, 9 urn cristo convicto. Pertenceu a Aço Catli' 

Ca, f cat1ico radical. , tambrn, nacionaJ.ista. Compartilhoucorn sua gera - 

ço urn nacionalismo forjado na luta contra a domimcoDpelo capital estran-

geiro,1os setores bsicos da economia do paW"e tanbm contra o peianente 

processo de desfiguraco da culturanacional. 

Freire cr'tern urna profunda crença no homem0 Acredita.i que, se as opri 

midos pudessern compreender seu valor ruLproprio valor enquto hoinens , 

se pudessealcançar wa conscincia crCtica de sua condico sociL e se or- 

ganizar politicamente, seriam capazes, nto, de mudar as coisas para rnelior. 

Descobriu urn mtodo dialgico capaz de ajudar Os homens a se ajudar a si pr 

prios, a se tornar cons ientiados Foi urn pioneiro dos movirnentos de cultu- 
P 
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ra popular e educaco de adultos0 

F 	 - 
Freire e uin brasileiro que teve participacao das mats ativas nwn pro 

cesso incrivelmente dinmico de crise e radicalizaço polticas. Suas id 

ias e seu trabaiho refletem as circuristancias especiais de seu tempo, cons 

tituindo, tambem v  uma resposta criativa aos problems e desa.fios do seu , 

povo, sua cultura e seu pals0 Pierre Furter, de maneira rnuito apropria-

da, assinalou que o "trabaiho de Freire Lot concebido antes de 1964,  numa 

poca em que muitos acreditavam ingenuamente que ainda seria possvel cons 

• 	 truir urn Brasil socialista, independentenacionalista, etc,antes do firn 
88 

da dcada." E. naturalmenté, Freire esteve entre os que acreditavarn que 
89 

• 	 este Brasil estivesse sendb construido0 

Este capitulo procurou estabelecer o contexto em que as idias de 

Freire foram formadas e desenvolvidas: as circunstancias especiais da so 

ciedade brasileira da dcada de cinqilenta d primeira metade da de sessen 

ta. Os dots capitulos seguintes relacionarao a anlise e a avaliaço dos 

conceitos de comunicaço e cultura corn •este contexto. Demonstrar-se-a 

por que, no obstante a natureza contextual de seu pensamento, vaas idiasc 1 e€ 

- 	 '-''- 
atraarazn tanta atcnçao e, efetivarnente, tern uina contribuiçao a 

cs estudos de comunicaço0 



Freire, Paulo, "Esc1ecimento," em Educaco como Prtica'de I.iberda-
de, Paz e Terra, Rio, 1967, P. 3 

a- qJe, por si mes 
muma analise da realidade brasileira e de como Freire encarava seu 
"esforco educativoU  em tal contexto. Ver especialmente caitu10 1, 
Sociedade em Transiqaoll Frere assinalou, em varias ocasioes, 	o 
"condicionainento socio-historic&' de seu pensamento. Ver, pM exemplo, 
Cultural Action for Freedom, HER e Center for the Study of Develop-
irt' and Social Change, Monograph. Series n 1, Cambridge, Mass., 1970, 
p. 1. 

Caf-com-1eite e uma bebida muito popular no Brasil. i •.Sendo So 
Pa10 o maior produtoi de cafe e 1inas Gerais o maior produtor de 
leite, o contro1e ,d processo,politico por esses estados ficou co-
nhecido como politica d cafe'-com-leite. 

0 rnelhor relato disponivel sobre este jerodo da histria brasilei-
ra (1889-1930) -- conhecido coma "Republica Velha" -- e Edgard Caro-
ne, ARepublica Veiha, DIFEL, Sao Paulo, a volumes, 1970-1971. 

Para uina breve ma exceite discusso do tipo "ciienteiCstico" 
de relaçao social que possibilitou arnanipuikacao do processo eleito-
ral pelas classes dorninantes verapituJ..o 2, "Aspects of Erazilia 
Social Relations,t' em Emanuel de Kadt, Catholic Radicals in Brazil, 
Oxford Press, Londres, 1970, pp.. 9-33. de Kadt fece tibern uina 
vasta bibliografia sobre o tema. 

interessante notar iaqui que a. lel elitoral do Brasil, at 
hoje, nao perinite a voto dos analfabetos. 

Li.. Qualquer livro-.textYstria do Bras ii d9screve Os eventos que 
culminaram na Revoluçao de 1930. Urn exemplo e E. Bradford Burns, 
A History of Bazi1, Columbia Universit y, Press, N.Y., 1970, espe - 
cimente a capitulo 6 3  PP. 272-317. 

Para uma reviso em profundidade das diferentes iiterpretaçes: da Re. 
voiuço de 15;30, ver Boris Fausto, A 

Brasiliense, S o Pau10 
 Trevoluç1976ao de 1930; Historiografia 

 T. -.  

Weffort, Francisco, 0 Pqpulismo na Poltica Brasileira, Paz e Terra, 
Rio, 1978, p. 70.  

be 7 
Weffort e 	 o meihor analista do ou - 

lismo brasileiro. Este capitulo segue a sua linha de interir etaçao..OW 
riodo 1930-1961. 

wr 

Ibid., p. 69. A tabela abaixo, 	 i& John D. Durand e Cesar Pe.- 

p.  

4 	 - 
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iaez, "Patterns of Ur'anization in Latin America," The MilbankVlerno-
rial Fund Quarte,. vol. XLIII, nuznro Ii.,  outubro 	 eprodu 
zida por Weffort j5 130), da urna ideia do crescim nto da populaç& 
urbana brasileira entre 1920-1960: 

Porcentagem - da Populaço Total 
em glomeraçoes Urbanas 
Populaco Total 	20.000 	1000000 

kno 	 '. (milia±es) 	 Cu mais 	ou rnais 

To 	 30r.636 	 110 	80 
19L0 	 I1.23 	 1.3 	107 
1950 	 1.944 	 20.2 	 132 
1960 	 70.967 	 28.1 	 18.8 

0 livro de Octavio lanni, 0 Colapso do Populismo no Brasil, Civiliza-
çao Brasileira, Rio, 1968, oferece a,rnesma 	 Weffort, 
para a periodo considerado. Uma historia politica-padrao d.o Brasil e 
Thomas Skidxnore Politics in Brazil: 1930-1964 --An Experiment in Derno-
cracj, Oxford 3  Nf,, 1967. 

A palava portuguesa (e "espanho1a) ppuIisrno foi usada, na vrso 
original\Jdesta. dissebtaa9, para evitar os cniferentes significados da 
expressaoppu1ism". Para uina discussao dessas diferenças,' ver E. de 
Kadt, Catholic Radicals in Brazil, nota 3 acima, pp. 94-98, 

Ibid., p.  96. 

II. Weffort,. 0 P9pulismo na Pojitica Brasileira, nota 6 •acirna, espe9ial 
mente p. 37segs., nio considera a nacionalio como urna caracteristi 
ca do populismo. Ao inves disto, ele encara ambos.  como "formas ideolo 
gicas profundamente I. sirnilares." Porem, tendo em vista fina-
lidades anaifticas, os conceitos sao aqui discutidos separadairnte. 

Thid, p. 73, passirn. 

Freire Paulo, Cultural Action for Freedom, nota L acima, p.  0o 

]J. Weffort, 0 Populismo na Politica Brasileira, nota 6 aciina, p. 74. 

iS* mid., p. 75. 

16. "No Nordeste cm 1960, as minifundios caipreeniam 55% das pxprieda-
des mas apenas 2% da terra, enqianto os latifundios correspondi a 
2% das propriedades," '. . detêndo 47% de toda a terra . . A es 
trutura de poder encontra-se intrincaamente relacionada corn o sis 
tema de propriedade da te'ra que ,The da origem. 0 sistema estabeleci 
do e mantido hstoricaxnente nas areas rurais correspondia a urna so-
ciedade de carater patrirnona1paterna1ista, corn tmia relaçao de de- 

d. 

pendencia. entre a proprietario e o trabaihador • . . . 0 poder que 
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o proprietrio exerce sobre os trabalhabres e autocr.tico, conp1eto 
e abrange todas as atividades, estejam elas diretaniente ligadas ao 

• 	 trabaiho cu nao . 	. q 0 sistema rural pouco mudou ate 1960. A des 
peito das mudanças olticas nacionais, depresses, "booms", urbaniza 

• 	 • - ço, industrializ.çao, etc., o sistema rural tradicional se mrn.teve 
incrive1unte estatico0 1' Ver Thomas Bruneau, The Political Tranforma-
tion of The Rrazilian Catholic Church, Canbridge Univerity Press, 
Londres ., 1974, PPo 8-87, passim0 

Para uxn relato do incio da mobilizaço poltica dos camponeses 
enfàcando as fainosas "ligas camponesas" de Francisco Ju1io, ver J. Pa 
ge, The Revolution that Never Was,. nota 2. Capitulo II acima, espe: - 
almente o capii10 3 Urn comovente relato pessoal apos quasei5 anos 
de exIlio politico e Francisco Juliao, "Urn pai-de-arara no exiflo: Ju 
uao," entrevista a 0 Pasquim, Ano X, ns 497 e 498,janeiro de 1979. 

Para' uxnaaiscusso do nacionalismo no Brasil durante a passagem do 
cub, corindo especialmente as idelas de Alberto Torres e seus adep-
tos, ver Thomas Skidrnore, Black into White - Race and Nationality in 
Brazilian Thought, Oxford, N.Y0, 1974, capitulo 5. 

Para Urn breve histrico do nacionalismo brasileiro, vex' Arthur P. 
Whitaker e David C.. Jordan, Nationalism in Conternpr America , 
The Free Press, N.Y., 1966, especialznente o capitulo 5. 

Para umna discussao detalhada do Partido Comunista no Brasil, 
vex' Ronald Chilcote, The Brazilian Communist Party --_Copct 
and Integration: 1922-1972, Oxford, 1974. Sobre a questao do nacio 
iilismo, ver especialmente p.  96 segs0 Para uma excelente discussao 
do Integralismo ver Helgio Trindade Integralisino -- -OFascismo 
Brasileiro na Decada de 30, DIFEL, Sao Paulo, 197, Sobre a questao 
do nacionalismo, ver especialmentea Parte I, capitulo I, item 3a, 
captu10 II, item 2, Parte II, capitulo I, item 3c, e Parte III, 
cap:(tulo I, item 3b 

Vex' Whitaker, op0. cit .e Frank Bonifla, "A National Ideology for 
Development: Brazil,' em K. H. Silvert (ede), Expectant Peopl 	Nation- 
alism and Development, Random House, N0Y., 1963, 	 232-264.  

Martins, Herminio, "Ideologr and Development: 'Developmental National 
ism' in Brazil," em The Socioloica1 Review., Monograph number U, Ke-
ele University, fevoreiro de 1967, P. 18 

21,, Uma discusso geral das questes econrnicas cruciais do perCodo 
John Wirth, The Polcs of 3razilian Development: 1930-19,  Stanford, 
1970. Gabriel Cohn e autor do meihor estudo sobre a controversia da 
PETROBRAS. Ver seu Petroleo e Nacionalismo, DIFEL, So Paulo, 1968, 

0 controle do investimento estrangeiro permanece ate hoje uma 
questao em aberto. 9 interessante notar, contudo, que pelo mencs dois 
golpes de estado no Brashl foram precedidos pela promulgaçao de leis 
que procuravam controlar as remessas de lucros e afetavam principal-
mente os interesses cone rciais norte-americanos. Em junho do 1945 

F. 
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Geti.1io Vargas assinou un decreto "anti-truste", toinado lej a 1 de 
• agosto, Foi ri derrubado em outubro0 Em janeiro de 1964,  Joao Gou - 

lart regulainentou uma lei sobre remessa de lucros quo havia sido ela-
borada tres anos antes. Foi derrubado em marco. Para uxna descriço 

•-dare1aço entre as leis e os acontecimentos subseqilentes, ver Thomas: 
- Skidnore, Politics in Brazil )  nota 8 acima, p, 511,  e Moniz Bandeira, 

OGoverno 7M Gilar 	As hitas Sociais no F3rasil, 196111964 ,, Civi 

1izaço Brasileira, Rio,. 1978,  especialmente pp0 1083-12 e 1J49-10. 

OrneThor estudo publicado sobre o ISEB e Caio Navarro, ISEB: Fbrica 
dTà Ideologias, Atica, Sao Paulo, 1977. Esta seçao se apoia na interpre 
tagao de Navarroo.  

.1 
Freire, Paulb, Education for Critical Counsciousness, not 1, capitulo 
II acixna, PPo 39.)4O. Nesta citaçao, Freire 	 o papel' 
do ISEB. Quarido de sua criaça,o., alguinas universidades, especialmente a 
Universidade de Sao Paulo, ja vinhfazendo importantes contribuiçoes 
a tuna rnelhor compreensao do Brasil e de seus' problemas. 

Nuna entrevista concdida a. Venicio de Lima em abril de 1978,, 
Frere reconheceu a influencia do ISEB em seu pensanento, destacando, 
porern, que nenhun outro membro da instituiçao o influenciara tanto 
quanto Alvaro Vieira Pinto, chefe do departamento de fi1osofiado 
ISEB. 

jo 

0 ISEB foi criado a 14 de junho/de 195 e extinto a 13  de abril de 
1964 polo novo govemo militar.VSobre a presidencia'Jusce1ino Kubit-
scheck, ver Myrian Lirnoeiro Cardoso, Ideologia do Desenvolvirnento: 
JK e JQ , Sao Paulo, 1972. 

C. Navarro, ISEB: F.brica de Ideolozias, nota 22 acima, P. 32. 0 es-
tatuto do ISEB, por outro lado, estabelecia: 

o ISEB e urn centro perrnanente de altos estudos polticos e so-
ciais, a nive1graduado1 que tern corno objetivo o estudo, 0 ensi 
no e a promoao das ciencias socials - Sociologia, Historia,. 

Economia e Ciencia PolUica em Yparticula,r 	corn vistas a apli 
car as categofias e as inforrnaçoes.cientificas destas ciencias 
aanalise e compreensa 9  da realidade brasileira para a elabora-
çao do instrunientos teoricos que possibilitem o estimulo e a 
promoçao do desenvolvimento nacional. 

q 
Ver ibid., idern. 

Thid., 	p. 185. 

0 IBESP publicara duraite determinado pertodo uina revista charnada 
Cadernos de Nosso Tempo. • 	• 

Freire foi urn dos. coaferencistas convidados pelo ISEB. Cf. entrevis' 



ta a Venicio de Lima, abril de 1978. 

F. Bonilla, "A National Ideology for Developinente: Bázi1," nota 20 
aca, p.  260-261, disse que o nacionalismo brasileiro era "urna ideo 

- logia formulada em parte por e, em imRortante  med.da,em favor dos 
• tecnicos sociais e programadores economicos do pais" e que 0 novo 

riàcionalisrno (era) urn credo para os homens de poder corn uma funcao a 
desemperihar,e nao para zelotz dispostos a remodelar o mundo." 

Ver Navarro, ISEB: Fibrica de as, nota 22 acima, para uina re 
laço destas p-ublicacoes. 

Martins, Herminio, "Ideology and Developmentc ... ," nota 20 acima, p. 
1;3o 

. 3 

Sobre as diferenças surgidas entre Os membros do ISEB, ver Nelson 
Werneck Sodre, AVerdade sobre o ISEB, Avenir, Rio, 1978, 

Martins, Herminio, "Ideology and Development ...," not.a 20 acima, p. 
160. 

Para urn histrico do desenvol -virnento da doixtrina economica da 
CEPAL, ver Joseph Love, "Center-Periphery and Unequal Change: 0riins 
and Growth of an Economic Doctrine,t' "paper" apresentado as reunioes 
conjuntas da Latin American Studies Association e da African Studies 
Association, Houston, 5  de novembro de 1977. 

34, E. de Kadt, Catholic Radicals in Brazil, n9ta 3 acima, P. 43, obser 
vou,que dentre os intelectuais do ISEB, "Helio Jaguaribe tornou-se o 
ideologo da burguesia (potencialmente) naciona1isa, outros, como Al 
varo Vieira Pinto, adotaram posicoes nitidamente a esquerda." Jagua-
ribe defendeu sua posiçao numa recente entrevista a Isto E, ). de ja" 
neiro de 1978, pp. 33-40. 

Crticando a posico do ISEB, Weffort, 0 populismo na Poiftica 
Brasileira, nota 6 acima, P. 35, sthlirthou que durante o governo 
Kubitscheck o 	in.fluxo,de capitais estrangeiros na econc*riia bra 

9 qcYmiwo k '. sileira atingiu niveis ;. . : os mais elevados de todos os tempos 
U' 	 E acrescentou:'soube coinbinar embiar-urna----uma retorica I — 

- 	de1gica corn urna pr.tica.tota1xnente discrepante seno contradit — 
na," 

35. 0 Partido Comunista Brasi1eiro, por exemplo, partilhava a posico 
do ISEB, Ver Chilcote, The Brazilian Communist Party .,., nota 18 act 
ma, p. 3S 

36, F. Bonifla, "A. Nationa]. Ideology a..," nota 19 acima 9  p. 261. 

Freire chrnou atenq9A para a diferenca entre os conceitos de toe-
rnada de consciencia e conscientizaRao. Ver, por exemplo, Paulo Freire, 

3" 
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• 	 Educaçao cono Pratica do Liberdade, nota 1 acirna, notade pe-de-paLina 
23, p.  61, (no incluida na 4raduçio ing1esa). Ver tambem Paulo Freire, 
Serie LADOC, nota 7, Captu10 II acima, pp. Li-. 

37,..Vieira Pinto, Alvaro, Conscincia e Realidade Nacional, ISEB Rio, 2 
• 

	

	 volumes, 1960, vol0 2, p. 138-39. Citado em NavarroYSEB: Fabrica de 
Ideologias, nota 22 acima, P. 73. 

Ibid., p. 769 

F. Bonilla, "A National Ideolor 01 '  nota 19 arima, pp. 261-262.. 

Lo. V. Paiva, "Sobre a Irfluencia de Mannheim.,," nota 6, Capltulo II ad 
ma, p.  60, nota de pe-depagina 51,  cita Helio Jaguaribe defendendo es 
ta posicao. 

Martins, Herminio, "Ideology and Development ... ," nota 20 acima, p. 
1614 

C. Navarro, ISE}3:FbricadeIdeo1o ,ias, nota 22 acima, p. 81. 

Corbisier, Roland, Formaço e Problema da Cultura Brasileira, ISEB, 
Rio, 1958.  Citado em CarloGullhermfta•IdeologiadaCuitura 
Brasileira, Atica, Sao Paulo, 1977, P. 16, 

1414. Idem, citado em Navarro, 	 , ISEB: Fbrica de Ideo1onota 22: acima, 
p. 52. A distinçao entre o , " 	 & mundo da ntur' e a "mundo do homem" 
(tambem usada par Freire) e discutida no ..capitulo V, seçao 2. 

Ibid.,  p. 91 e 110. 

Freire, Paulo, Education for Critical Counsciisness, nota 1, Captu 
10 II acima, pp.  10-12, passim. 	- 

147, Freire est se referindo ao ensaio de Ernanuei Mounier intitulado 
"Le Chistianisme et la notion de progres" publicado pela primeira vez 
em ingles em Be Not P1ra,_A Denunciation of D aii,"Sheed and Ward, 
N.Y., 1967, pp. .6106. 

148. Sanders, Thomas, "Catholicism and Development: The Catholic Left in 
Brazil," em K. H. Silvert (ed,), Churches and States: The Religious 

I.stitution and Modernization, AUFS, N.Y., 1967, P. 52. 
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149, k referenda basica para a .historia da Açao
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lica no Brasil e de 

Kadt, gatholic Radicals in . Brazil, nota 3 acima, especia].mente os ca- 
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ptulos L, 5  e 6. 

50. Regina d 9  Santo Rosrio, Irma Maria, 0,C.D., OCardeal Leme - 1882 
* 	 19i2,Jose Olympio, Rio 1962 1  P. 300. Citado em Bruneau, The Political 

- 	Transformation ..., nota 16 acima, P. uS.. 

51, Sanders, "Catholicism and Development ..., "nota L8 acima, pp. 89 e 
91. 

Para um comovente relato da experiencia de urn Dominicano brasi-
leiro no exlio e uxn dossie do outro morto tragicaznente quando tambem 
se encontrava exilado verCavalcanti e Ramos (eds.), Memorias de E- 

Txiliolll ., nota 18, Capitulo II acirna 

Outros movimentos da Aço Catlióa... eram a Juventude Agrria Catli-
ca,JAC;Juventude Independerite Catlica, JIG; e'fuventude 0perria 
Catolica, JOG, 

E. de Kadt, Catholic Radicals in Brazil , nota 3 acima, p.  60. 

Ibid, p. 61. 

Ver T. Bruneau, The Political Transformation..., nota 16 acima, p. 
109; e sanders, "Catholicism and Development ...," nota 48 acirna, 
P. 88, 

E. de Kadt, Catholic Radicals in Brazil, nota 3 acima, p. 61. 

Ibid., p. 62. 

Fe, Almery Bezerra tainbm se enibra exieo  POK motivos poJiticos. 
Ele escreveuuindepoirnento relatando suas e'qerienciasno Recife, pu-
blicado por M. A. Alves, 0 Cristo do Povo, nota b, Capitulo II aci-
ma, pp. 203-205. 

9, E. de Kadt, op. cit., p. 62.43. de Kadt chainou atenço para as se-
xnelhanças entre o ideal historico ,da JUC e do projeto historico do 
ISEB. Ver ibid., p. 62,ota de pe-de-pagina 29. 

60, Thid., pp. 66-67. 

61. Na introduco a urn escrito do Fe. Vaz utilizado em seu seminrio 
em Harvard no outono de 1969, Freire escreveu: 

"Padre Vaz, como e conliecido e urn dos mais importantes pensado 
res brasileiros da aualidade, e-nao apenas entre os cristaos 7. 

10 

Seu pensainento filosofico orienta-selempre para a compreensao 
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da Amrica I.atina ,e, sobretudo,. 	I 	 da reali.dade brailcir. Ele 
desenvolveu, em varios trabaThos, o conceito do tconscicncia hi;tori 
ca', de import.ancia fundamental para a comprcensao da 'inserçao cri-
tica dos homens, enquanto sujeitos, no processo historico do suas so 
ciedades." 

o texto fundamental do Fe. Vaz sobre a consciencia histrica foi pubilca-
do em Sntese Economica, Poiftica e Social, riurneros 8 e 9, outubro-dezern 
bro do1960 e janeiro-março do 1961. 

Uma valiosa,expli 9açao do conceito e suas implicaçoes poilticas para 
ocontexto'ideologico e ercontrada em dols textos do Fe, Vaz: "Jovens Cris 
taos em Luta por urna Historia sem Servidoes" e "Cor)sciencia Crista e Res - 
ponsabilidade Historica," puhlicados em Herbet Jose d9 Souza (ed.), Cris - 
tianismo Hoje, Editora da tJNE,,Rio, 1962. 0 livro reune ensaios destina-
dos a apresentar a posicao catolica radical. 

E. de Kadt, Catholic Radicals in Brazil, nota 3 acima, pp. 87-88. 

P. Sanders, "Catholicism and Development ...," nota 48 acima, p. 96. 

Ibid., p. 83 

4- - 
Candido Mendes e urn intelectual cat1ico brasileiro que chefiou o,Departar 
rnento de Historia do ISEB. Escreveu urn livro sobre a esquerda catolica, Me. 
mento dos Vivos, A Eso,uerda Catolica no Brasil, Tempo Brasileiro, Rio, 
1967, no qual l'az uso de urna 1ingugem tãocompiicada que o torna muito di 
ficil de ser cornpreendido. Sua posiçao sobre a AP pode ser encontrada na 
P. 51. 

E. de Kadt, Catholic Radicals in Brazil, nota 3, acima, p. 85, 

A A? assume urna particular re1evncia no presente contexto, j que corno as: 
sinalou de Kadt, "a filosofia de Freire (foi) elaborada independenternente 
da AP, embora em muitos aspectos (esteja) estreitarnente relacionada as. 
suas concepç6es." Ver do Kadt, op, cit., P. 103. 

0 Documento Ba39 da AP foi reproduzido em Ulisse Alesslo Floridi, SJ, 0 
Radcalismo Catolico Brasi1iro, !-Iora Presente, Sao Paulo, 1973, pp. 
183-212. Esta citaço tambern figura em de Kadt, çp0 cit., p. 91, sua 

ad3açoing1e8a uti-lizada aqtio' 

T. Sanders, "Catholicism and Development ..," nota 48 acirna, p. 96. 

Bruneau, de Kadt, Floridi e Sandr, notas 16, 3 68 e 48 acima todos, 
destacarani a divisao 	: interna rta Igreja brasileira aquela epoca. E 
claro que a AP no contava corn o apoio da major parte da hierarquia por 
volta de 1963. 
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Para urn depoimento impresion3nte pe3oa1e comovente obre a 
AP e o que acont.eceu corn o movimcto ,apos 1964, segundo urn de seus 
fundadores catolicos, ver Fierbet Jose de Souza, em Cavalcanti e Ra - 

mos, Memrias de ExflioJ nota 18, Capitulo II acirna, pp. 67-1 11 . 

71.E. de Kadt, op. cit., p. 91. 

Para urna discusso pormenorizada das idias de Mounier, ver 
Roy Pierce, Contemporary French Political Thought, Oxford, N.Y., 1966, 
captu10 3, "Emmanuel Mounier: Traic Optimist," pp. 49-88. 

Ver, por exemplo, Conrado Detrez', !'Existencialismo e Juventude Brasi-: 
leira," Paz. eTerra, 3, 1967, pp. 111-127. 

Para uina relaço de ,obras existencialistas encontr.veis em traduço 
portuguesa naquela epoca, ver Leonard D. Therry, "Dominant Power 
Componentes in the Brazilian University Student Movement, antes1e  

i91," Journal of Inter-American Studies, janeiro de 1965,  pp. - 

33-3)4. 

Mounier, Emmanuel, Personalism, Jotre Daxne Press, 1952,  p. 20. 

7. T. Sanders, "Catholicism and Development •..," nota 48 acizna, p. 88. 

Mounier, Emanuel, Personalism, Notre Dame Press, 19 52, p.63, cita-
do em de Kadt, o. cite, P. 93, 

Ibid., P. 93 

S. Manfredi, Poltica: Educaço Popular, nota 11, Captu10 II acirna, 
p. 40. Ela taznbem relaciona dados comparativos sobre a situaçao da 
alfabetizaçao de adultos no Brazil de 1940  a 1960, pp. 37 -419 

79, V. Paiva, Educaço Popi4ar e Educaço de Adultos ...,nota 13,  Cap l-
tulo IIacima, p.  246., E dela taznbei a meihor descriçao dos movimen-
tos de cultura popular no Brasil. Urn artigo extremamente util e 
Sebastio Uchoa Leite, "CuJ.tura Popular: Esboco de urna Resenha Cri-
tica," em Revista Civilizacao Brasileira, Ano I, 4, setembro de 
1965, pp. 69-2d9, 

80. Naurcio, Ivan; Marcos Cirano e Ricardo de Almeida, Arte Po4ar e 
Dominacao -- 0 Caso de Peynambuco: 1961-1977, Alternativa, Hecife ., 2. 
1978 )  P. 17. Este livro e, de bongo, a meihor fonte sobre os movi-
mentos de cultura popular em Prnambuco. 

81, Sobre Miguel Arraes, ver J. Page, The Revqlution that Never W az,not d~-
2, Captubo II acima especialmente ocapitubo 49 	. 	

. 
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V. Paiva, Educaco Popular e Educaço de Adultos ..., nota 13,  Capt-
tuic II acima, p. 236. 

Ibid., p. 237. 

E. de Kadt, Catholic Radicals in Brazil, nota 3 acima, a meihor 
fonte a respeitO do MEB e as informacoes .Lutilizadas aqui •baseiam 
-se em seu 1ivro. 

Ibid., p.105. 

Ibid., p.  106 

Para uma exposiço detaihada da posico do CPC, ver Carlos Es 
tevao, A Questao da Qultura Popular, Tempo Brasileiro, Rio, 1963. 
Urn depoimento breve e Ferreira Qculart, "Cultura Popular" em Senhor, 
Ario VI, 59, janeiro de 1964, pp. 21-23. 

Em portugus coloquial, nordestino conota tuna pessoa que sofreu as 
agruras da vida. 

Furter, Pierre, "On the Greatness of Being Utopian," em Litery Dis-
cussion, prirnavera de 1974, p. 123. 

Ntuna'' entrevista concedida a Venicio de Lima em abril de 1978, 
Freire destacou diversos erros cometidos pela esquerda no Brasil 
daquela epoca, dentre eles uin excessivo "expontaneismo" nurna atmos-
fera que ele charnou de "algazarrade esquerdalj Pelo menos duas 
pessoas que exerceram forte inf'luencia scare Freire tambem expres-
savarn sua "crenca ingenua" nurn Brasil meihor ate o fun dos anos ses 
senta. ,Ver Alvaro Vieira Pinto, A Questao da Universidade, Ed. Uni-
versitaria, Rio, 1962, pp.  12 e 93, citado em E. do Kadt, op, cit., 
. 101; e Pe. Henrique de Lima Vaz, SJ, em "La Jeunese Chretiene 

a l'heure des decisions," Pepectives de Catholicite, numero 4. 
1963, pp. 282-285, 
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