
E~TREVISTA COM 0 PROFESSOR IGNACIO DE MOURAO RANGEL*

- GEOSUL: Perguntamos, inicialmente ao Professor Rangel,

data e local de nascimento, cidades em que morou, e outras in

formaqoes biograficas.

- PROF. RANGEL: Ignacio de Mourao Rangel, Maranhense, nas

cido em Mirador, cidade do Alto Itapecuru, em vinte de fevereiro

de 1914. ~ ... vivi em varias localidades do interior do Maranhao

e aos 12 anos fui para Sao Luis fazer 0 ginasio e ai fiquei ate

me retirar, ate me mudar para 0 SuI. Comecei meu curso de Direi

to ja no Maranhao e vim termina-lo no Rio muitos anos depois.

Formei-me em Direito, mas ja na escola de Direito eu tinha es

colhido economia como a materia da minha predileqao e depois fiz

curso de pos-graduaqao de economia na CEPAL, em Santiago do Chi

le, em 54. Fui assessor do Presidente Getulio Vargas, do Presi

dente Juscelino, de Jango, de Janio e fui ... me concursei para

o BNDE, onde trabalhei por vinte e tres anos ate a aposentado-

*Participaram desta entrevista, realizada em outubro de 1987, os
professores Armen Mamigonian, Maria Dolores Buss e Raquel Fon:
tes do Amaral Pereira e os alunos Everton Vieira Machado e Jose
Messias Bastos do programa de Pos-Graduaqao em Geografia.

113



ria. Aposentei-me ha doze anos, mas a rigor continuo trabalhan

do, inclusive para 0 BNDE. Tenho ja uma duzia de livros publica

dos, e entre os que tiveram maior destaque esta a Infla~ao Bra

sileira que esta saindo em uma sexta edi~ao agora... Elementos

de Economia de Projetamento do qual esta saindo a segunda edi

~ao e 0 trabalho que me pareceu definitivo na minha vida que e

a Dualidade Basica da Economia Brasileira, 0 resto sao livros de

Menor folego.

- GEOSUL: Professor Rangel, gostarlamos de saber como e que

se deu a sua aproxima~ao com a Geografia, como e que 0 senhor

entrou em contato com a Geografia.

- PROF. RANGEL:Bom... A Geografia,no meu tempo,era materia

do ginasio. Eu fui bom aluno de Geografia e quanto a aproxima

~ao, e melhor perguntar ao Armen e a Cleonice Le Bourlegat, de

Mato Grosso, que foram justamente os que me puseram em contato

com os geografos brasileiros. Nunca me tive por geografo e com

o geografo 0 meu dialogo e 0 dialogo que pode ter 0 economista.

- GEOSUL: Em crian~a, como e que voce viu a Geografia? A

sua aproxima~ao com a Geografia pelo que se sabe parece que ooor

reu por intermedio de seu pai com quem, nos primeiros anos, voce

estudava. Esse seu contato inicial, quem sabe atraves de seu pai

ou atraves dos livros, quer dizer, antes desse contato propria

mente com 0 professor Armen e a Professora Cleonice, como e que

se deu?

- PROF. RANGEL: Bom... nao e possivel ser apenas economis

tao 0 economista que nao seja um pouco geografo nao e economis

tao A visao planetaria da economia implica tambem, uma visao do

embasamento geografico do planeta, e para isto, evidentemente,

eu tive que estudar geografia. Na minha biblioteca a geografia

ocupa um lugar de relativo destaque. La estao compendios e obras

sobre geografia, atlas, varios atlas, inclusive 0 atlas que foi

de meu pai, datado de 1911, que ja foi.encadernado duas vezes,

mas continuo a querer bem aquele atlas, porque foi por ele,atra

ves dele realmente que eu me familiarizei com a Terra, como urn

conjunto, como um universo. Atraves desse atlas - existe atlas
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muito melhor do que esse, esse e de La Blache - e tenho atlas

bern melhores do que esse, bern mais modernos que tiveram natu-

ralmente na minha vida, uma influencia menos relevante do que

esse. Esse e urn atlas geografico e historico, que teve realmente

muita influencia na minha forma9ao.

- GEOSUL: Pelo que se conhece da sua historia pessoal, de

vida, seu pai foi juiz, nao e? E 0 Maranhao, por outro lado,

parece ser urn estado corn uma riqueza, corn uma natureza, vamos

dizer assim, bastante diversificada. Ele tern, por exemplo, 0 seu

lade quase que amazoriico onde vamos encontrar uma paisagem na

tural bastante diversificada, pelo menos bastante diferenciada

das outras areas do proprio estado do Maranhao. 0 fato do seu

pai ser jUiz e sendo, imaginamos,constantemente transferido de

urn lugar para 0 outro, 0 seu contato corn as diferentes regioes

do Maranhao e tarnbem posteriormente, 0 fate do senhor ter vindo

para 0 SuI, tarnbem nao teria influenciado essa sua perceP9ao

do natural, quer dizer, olhar 0 natural sempre a partir dessa

sua vivencia ja desde menino, que vivia de urn lugar para 0 ou

tro, de uma cidade para a outra?

- PROF. RANGEL: ~ obvio ... Meu pai vivia sendo removido de

urn lugarpara outro, era jUiz, e juiz de oposi9ao, fazia pollti

ca contra 0 governo, estava sempre sendo deslocado ·daqui para

acola, e no sertao eu era 0 menino que tinha vivido no litoral

e, portanto, contava estorias de barcos, de barcos a vela, essa

coisa ...

No litoral eu era 0 menino que sabia andar a cavalo desde

cedo, que sabia as coisas que urn garoto sertanejo deve saber. E

na Regiao Leste do Maranhao que e a Regiao Nordestina do Mara

nhao, e muito, realmente muito diferente da Regiao onde eu vivi.

Numa e noutra, ern cada parte eu era 0 menino que chegava, que os

outros se reuniarn ern torno de mim para ouvir.estorias de outras

regioes, pois 0 Maranhao e de uma geografia muito diversificada,

de fate e urn convite para 0 estudante de Geografia.

- GEOSUL: Professor Rangel, 0 senhor destaca entre as suas

obras, a que trata sobre a questao da dualidade brasileira, como

sendo a mais importante, de maior significa9ao, nao e? Entao

115



perguntamos, como e que voce destaca 0 papel, ou seja a impor

tancia da difusao da teoria da dualidade dos ciclos economicos

para os geografos, e sua utiliza~ao pelos geografos no ensino ou

na pesquisa, tentando explicar aspectos da produ~ao espacial, da

organiza~ao espacial, em particular 0 caso brasileiro no contex

to nacional ou a nivel do contexto regional, enfim qual a impor

tancia da teoria da dualidade para a Geografia, no entendimento

da organiza~ao espacial?

- PROF. RANGEL: A dualidade, primeiro ~u a percebi a partir

da perspectiva do jurista que e a minha forma~ao original. Tenho

urn primeiro texto mais ou menos corrente sobre a teoria da dua

lidade, uma prova de direito civil que eu fiz em fevereiro de

47 na Faculdade, na antiga Faculdade Nacional de Direito, hoje

Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

~ provavelmente 0 texto mais antigo. Depois minha colabora~ao

com Guerreiro Ramos me fez prestar aten~ao, naquilo que me pa

recia uma coisa natural e que quase todo mundo tern obriga~ao

de perceber. 0 Guerreiro me mostrou que nao, que aquilo era uma

ideia que realmente merecia ser trabalhada. Born... na hora em

que foi organizada a profissao de economista, eu nao podia me

inscrever como economista pela porta normal, que era a porta do

curso, porque eu nao era formado em economia. Eu tambem nao po~

dia me inscrever como economista alegando ter assessorado 0 go

verno em entidades paraestatais por cinco anos no minimo, por

que eu tinha assessorado todas elas, mas por periodos menores do

que cinco anos. Entao, a unica porta aberta era a chamada porta

do notorio saber. Eu tinha que escrever urn livro e requerer na

fe desse livro 0 posicionamento como economista. Esse livro foi

escrito em talvez quatro fins de semana, porque durante toda a

semana eu nao tinha tempo absolutamente de voltar para isso. Eu

estava trabalhando na assessoria do Presidente Vargas, inclusive

na lei que desembocaria na ELETROBRAs e aos sabados e domingos

eu ia para minha casa, porque durante a semana eu ficava na ci

dade e ai trabalhava. Em quatro semanas, quatro fins de semana

saiu 0 livro que foi lan~ado, e com base no qual eu fui reconhe-

cido como economista. Com base nele tambem eu tive a bolsa de

estudos para as Na~oes Unidas (CEPAL, Santiago do Chile), mas

foi urn trabalho escrito que tern que ser reescrito. 1550 ja me tern
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sido solicitado, inclusive a autoriza~ao para republica-lo,

pois a unica edi~ao que existe, e de 57. 0 livro foi escrito em

53, mas eu nunca consenti que fosse reeditado. Ele deve ser re

escrito, a menos que eu morra antes, entao voces talvez 0 repu

bliquem sem 0 meu consentimento, porque eu acho que e urn livro

que merece ser trabalhado. Eu nao tive muito tempo naquela epoca

para trabalha-Io, pois os capltulos iam saindo e como iam sain

do, iam ficando. Mandei datilografar e encaminhei para 0 Conse

lho Regional de Economistas profissionais, que e como se chamava

na epoca 0 Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Isso

foi em 53; em 58 ja com 0 livro publicado foi que 0 Conselho Re

gional foi me dar 0 posicionamento, porque nao era facil para

eles, pois nao tinham coragem de dizer nao, mas tambem nao ti

nham coragem de dizer sim. Ficaram indecisos durante cinco anos,

ate que urn dia, me convidaram para dar urn curso para eles, para

os conselheiros. Eu entao disse: "Nao posso dar urn curso para

voces conselheiros, porque voces nem se quer me dao 0 posiciona

mento como economista". Era uma provo~a~ao e imediatamente eles

me deram 0 posicionamento, e eu fui dar 0 curso para eles. Isso

e 0 que existe sobre a Dualidade. A edi~ao se esgotou e eu nunca

mais permiti outra, ha varios trabalhos relacionados com 0 mesmo

assunto, que foram publicados na Universidade Federal de Minas

Gerais, na Revista de Economia Pollticade Sao Paulo, e na Civi

liza~ao Brasileira. Tenho varios trabalhos publicados, artigos,

ensaios, conferencdas , relacionados ao assunto, mas livro mesm::> so

saiu aquele, escrito em 53 as pressas, em cima da perna.

- GEOSUL: Professor, voce poderia falar algurna coisa sobre

a sua experiencia no planejamento, na area do planejamento no

Governo Juscelino e no Governo Goulart?

- PROF. RANGEL: Sim... Eu fui assessor do Presidente Var

gas, portanto nao conhecia Juscelino, depois fui do BNDE que,

como nao havia n~'ele tempo Ministerio do Planejamento, era 0

6rgao que fazia as vezes de Ministerio do PI~nejamento, era 0

Conselho de Desenvolvimento que funcionava do ponto de vista do

Grupo Te c n i c o , como urn apendice do Departamento de Economia do

BNDE. 0 chefe do Departamento de Economia do BNDE, era tambem

o chefe do Conselho de Desenvolvimento. Eu fui a principio 0
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chefe de setor, tive uma participa~ao ativa na elabora~ao do

Programa de Metas, no inicio enos dois anos finais eu chefiei

os dois departamentos, 0 Departamento do BNDE e 0 Conselho de

Desenvolvimento. No caso do governo de Joao Goulart, nao chegou

a haver planejamento. Houve urn esfor~o mais ligado ao nome de

Celso Furtado do que ao meu, que nao chegou a constituiruma pla

nejamento. De la para ca houve outros pIanos dos quais eu nao

participei, pelo menos oficialmente que eu saiba, porque a pira

taria nesse campo e muito comum. As minhas ideias as vezes apa

recem arrumadinhas, com as minhas palavras, sob a assinatura de

outras pessoas. Isso acontece.

- GEOSUL: Professor Rangel, 0 senhor, 0 Celso Furtado, 0

Chico de Oliveira, sao economistas nordestinos, que tern se des

tacado entre tantos outros, que tern contribuido nao s6 para a

reflexao da hist6ria economica do Pais, como ate criado corren

tes de seguidores para os estudos economicos, nao s6 de econo-

mis.tas como de outros cientistas sociais. Entretanto, 0 Celso

Furtado, como 0 senhor acabou de citar, muito mais, e 0 Chico

de Oliveira tern estado em maior eVidencla na literatura academi~

ca e em discussoes de tecnlcos, sobre questoes de planejamento

governamental, de articulistas e jornallstas. Agora, perguntamos

ao Prof. Rangel em que contexte ele analisa 0 seu trabalho, a

sua produ~ao, a sua reflexao sobre a hist6ria do Pais, sobre as

realidades nacionais, diante dos demais cltados. De certo modo

a pouca, vamos dizer assim, procura, a desinforma~ao academica,

talvez a falta de populariza~ao da sua literatura nos diversos

estudos, evidencia uma dificuldade de se penetrar na sua lingua

gem, ou sera que ha uma linguagem Rangeliana, como fala Wilson

Cano?

- PROF. RANGEL: t possivel que eu use uma llnguagem pouco

acessivel, ao comum das pessoas de forma~ao academica. Isso em

parte porque no periodo em que 0 meu ideario baslco se formou,

eu vivla s6 em Sao Luis do Maranhao. Durante oito anos eu estive

proibldo de sair da cidade de Sao Luis, vivendo e nao obstante

pensando, meditando, desenvolvendo essas ideias e, quando mais

tarde, eu vim para 0 SuI tentei explica-las como se fosse a col

sa mais natural do mundo, porque eu achava que todo mundo tlnha
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obriga9ao de entender aquilo e nao era a coisa mais natural do

.mundo, como Guerreiro Ramos me faria ver que nao ..• "pare e es

creva isso, porque isso nao esta escrito ainda em lugar nenhum".

Esta e a analise de urn professor de direito civil da Universida

de do Rio de Janeiro, que dizia, resumindo a minha prova: "eu

nao diria que essa prova foi colada porque eu tenho obriga9ao

de saber que nunca ninguem escreveu estas coisas, sao coisas

originais". Celso Furtado, Chico de Oliveira, tiveram uma forma

9ao academica muito mais completa do que a minha. ~ natural,por

tanto, que pelo menos do ponto de vista da sua linguagem seja

mais acessivel a multidoes maiores. Mas eu nao tenho nada do que

me queixar nao, eu acho que as minhas ideias estao conseguindo

penetrar. Hoje ja ~xiste urn grupo relativamente numeroso de eco

nomistas, sociologos, essa coisa, que me toma muito a serio,mui

to ao pe da letra, inclusive geografos dessa cidade de Santa

Catarina.

- GEOSUL: Recentemente esteve aqui na nossa Universidade a

Professora Doutora Maria Barbara Levi, que talvez voce ja conhe

9a de nome, ligada a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e

num bate-papo informal que tivemos com ela depois do curso, ela

dizia que do seu ponto de vista, 0 Prof. Rangel era 0 economista

marxista - ela ate usou outra expressao - 0 economista socialis

ta brasileiro que mais despontava entre todos como 0 verdadeira

mente socialista. Nessa mesma oportunidade, e e ai que nos gos

tariamos que voce pudesse colocar alguma informa9ao para a gen

te, ela nosfalou a respeito de uma tese, ou ate mais de uma, que

havia sido defendida recentemente, em que 0 candidato ao titulo,

nao sei se no caso de Mestrado ou Doutorado, estava defenden

do 0 seu trabalho justamente intitulado ou baseado no pensamen

to de Ignacio Rangel. Voce poderia nos falar alguma coisa a esse

respeito, talvez nem seja a unica tese, outras talvez ja tenham

side realizadas sobre suas ideias.

- PROF. RANGEL: Ha talvez uma boa duzia de teses de Mestra

do e Doutorado girando em torno dos meus artigos, ensaios, das

minhas ideias. Essa tese a que ela se refere, provavelmente e a

de Ricardo Bielschowsky, na London School. Ricardo classificou

os economistas brasileiros, grupo tal, ortodoxos, cepalistas,
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essa coisa e quando chegou a minha vez, ele se confessou incapaz

de me meter numa daquelas classifica~oes, nao cabe nem aqui nem

ali. Entao ele fez urn trabalho a parte, que acabou circulando in

dependentemente da tese, em que 0 pensamento de Ignacio Rangel

nao foi classificado como cepalista ou como estruturalista. Ele

se aplicou num estudo muito serio e 0 trabalho dele nao e uma

coisa feita apressadamente. Foi uma coisa muito trabalhada mes

mo, levada a serio, e que apresentou uma percep~ao muito aguda

da minha mensagem. Eu gostaria de dizer, que me consola ver isso.

Em 65 eu tive urn enfarte e 0 medico dizia a minha esposa que se

ela tivesfe cuidado comigo eu viveria alguns meses, 0 medico ja

morreu (risos ... ), e eu estou vivo aqui, venda e assistindo in

clusive essa gera~ao que eu ajudei a formar e que na realidade

sao meus posteros. ~ que na minha idade ninguem escreve mais na

da que nao seja urn testamento, a unica coisa que realmente a

gente escreve na minha idade e urn testamento, P essa gera~ao que

vern aqui e Ja se apossou, sao pessoas, urn grupo de economistas

que fez uma sele~ao de textos meus e me propos que eu publicasse

como livro. Fiz ligeiros retoques, porque algumas coisas ja ti

nham tornado outro destino, eu tinha que substitui-las, mas na

realidade 0 livro e deles e no prefacio eu dizia isso. Eu tive

a sorte de conhecer em vida, isto e sem 0 desprazer de ter mor

rido, a opiniao que os meus posteros falaram de mim, isto e 0

que eu poderia responder a sua pergunta.

- GEOSUL: Como e que 0 senhor aproximando-se das frontei

ras geograficas, fez amizade com 0 Professor Armen?

- PROF. RANGEL: Born... Armen mesmo que eu quisesse esquecer

eu nao poderia. Ele me cerca de urn carinho muito grande e e pes

soa de altos meritos e eu tenho 0 maior respeito pelo Armen, de

maneira que, e ... acho que foi uma das boas coisas da minha vida

ter conhecido 0 Armen.

- GEOSUL: Ha pouco voce falava do seu livro sobre a duali

dade brasileira e dizia que ele havia sido escrito no final de

quatro semanas, quer dizer em finais de semanas sucessivas, du

rante quatro finais de semana, e alguns de nos que estao ten

tando escrever uma disserta~ao ficam pensando: Poxa, que facili-
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dade!: Por outro lado, voce dizia que ele precisava ser revisto.

Ha de sua parte algum plano de reve-Io, fazer essas revisoes,

esta nos seus pIanos fazer esse trabalho?

- PROF. RANGEL: Born... apesar de tudo eu tenho muitos pIa

nos ainda. Tenho pIanos de fazer a revisao desse livro, de ou

tros livros, tenho pIanos de reunir materiais que foram escri

tos que estao ai, como a minha tese nas Nayoes Unidas escrita em

espanhol e que nunca foi traduzida, nem publicada aqui. Ha muita

coisa que eu gostaria de fazer. Os colegas vivem me exigindo, me

pressionando, para que eu escreva uma auto-biografia, contando

minha estoria, minha vida. 0 que importa nao e a minha vida, 0

que importa e 0 Brasil no qual eu estive vivendo nesses qui

nhentos anos no minimo, que a minha idade e de pelo menos qui

nhentos anos.

Nascer em Mirador no interior do Maranhao e vir terminar a

vida no Rio de Janeiro, alerta para os problemas do mundo jntei

ro, isso significa que realmente eu vivi muitos seculos. Eu co

mecei minha auto-biografia dizendo que a rigor eu sou contempo

raneo de Cicero e quem sabe de Aristoteles, porque eu nasci vin

te e seis anos depois da aboliyao da escravatura, mas a escravi

dao estava presente junto ao meu beryo sob a forma do chicote de

cabo de palha de minha avo que dirigiu 0 engenho da famIlia e

aquele chicote nao estava ali para brincadeira, nao. Era para

ser usado e 0 fate de que meu avo era especialista em direito

romano, que e 0 direito de uma sociedade escravista, portanto 0

direito romano, a escravidao, digamos assim, velou meu beryo e a

escravidao e uma coisa que em termos de Historia Classica repre

senta quase dois mil anos, mil e quinhentos anos pelo menos. En

tao essas coisas eu gostaria de fazer... ha mui tas coisas que eu gos

taria ainda de fazer, mas se eu nao as fizer, nao se vai perder

grande coisa nao. Atras de mim ha gerayoes de pessoas que eu

ajudei a formar. Por enquanto essas pessoas se referem a mim com

uma especie de respeito, e com urn respeito reverencial, e se

embarayam ao se referir ao meu trabalho. Quando eu faltar, elas

terao maior desembarayo e vao dizer muito mais coisa do que es

tao dizendo agora e eu peyo desculpa por ainda estar vivo.
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- GEOSUL: Eu acho que respondendo essa questao agora, voce

tocou num ponto em que todos nos como educadores, como professo

res, nos interrogamos tambem muito a respeito da escola atual.

Voce dizia inicialmente que 0 seu primeiro contato com as le

tras se fez atraves do seu pai, e falava ha pouco do seu avo e

das leituras que ele fazia. A pergunta que gostariamos de fazer

e urn pouco nesse sentido e contem uma certa curiosidade: como e

que voce explica que de repente 0 Maranhao tenha dado ao Brasil

intelectuais de tamanha grandeza, se por exemplo havia no Mara

nhao, na elite maranhense esse habito, esse contato, essa apro

xima~ao com os classicos e se isso em parte poderiaser explica

do, quem sabe, do ponto de vista economico. Por outro lado, que

remos aproveitar a oportunidade para perguntar como e que voce

ve a escola hoje, quando parece que essa gurizada, essa crian~a

da, esses adolescentes todos, estao tao distanciados ou pelo me

nos pelo 0 que se sabe atualmente, eles praticamente nao tern

conta~o com os classicos, eles nao sabem quem foi Platao, Aris

toteles, .•. Se voce chegar e perguntar para urn aluno, ja nem se

pensa de primeiro grau mas de segundo grau, provavelmente a gran

de maioria, jamais tera ouvido falar, quanto mais tera tido aces

so a qualquer escrito dos classicos. Gostariamos que voce ten

tasse dizer para gente, como ve isso, quer dizer, a sua forma

~ao, de uma certa forma, a forma~ao de muita gente da sua epo

ca comparada a educa~ao que se da hoje no Brasil. 0 Maranhao ache

que e urn born representante de uma educa~ao que privilegiava os

classicos. Sao Luis e ate chamada a Atenas brasileira.

- PROF. RANGEL: Eu acho que nos nos afastamos demasiado dos

classicos. No meu caso,nao e que 0 Maranhao de urn modo geral ti

vesse urn nivel cultural muito elevado. Quando eu terminei 0 gi

nasio, era a unica turma de ginasianos que se diplomava naquele

ano , ccm apenas vinte e quatro alunos, Q.1er dizer, se eu somar os rapazes

que estavam terminando 0 seminario menor e a escola das mo~as,

as duas escolas normais, talvez tenha side urn total de cinq~en

ta pessoas que terminava 0 curso medio, nao ia muito longe dis

so. Mas essas poucas pessoas eram de fate levadas, eram atrai-

das pelos seus mestres para urn estudo muito serio. Homens do

maior gabarito que ganhavam uma miseria, ganhavam quase nada.

Se 0 salario do professor ainda e baixo hoje, imagina naquela
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epoca. Nao obstante nos preparavam, nos obrigavam a estudar es

sas coisas. Nos conheciamos os classicos. 0 estudo de Historia

Geral era tambem urn estudo em que a gente estudava outras coi

sas alem de Historia Geral. Nos estudavam08 tambem Filosofia,

no bojo do programa de Historia Geral e os nossos mestres nos

obrigavam a isso. Nos eramos de fate uma elite muito restrita de

uma sociedade muito pobre, mas que guardava a tradi9ao do tempo

em que 0 Maranhao era uma das provincias mais ricas do Brasil,

pois em meados do seculo passado, 0 Maranhao era uma das provin

cias mais rica do Brasil, Sao Luis em maior do que Sao Paulo.

Aqueles fazendeiros ricos podiam mandar os filhos estudar na Ale

manha ou em Coimbra, porque as rela90es do Maranhao com 0 SuI

do Brasil na epoca eram muito limitadas, porque para vir de Sao

LuIs ao Rio Grande do Norte nos tinhamos que enfrentar a corren

te oceanica que corre de Leste para oeste e tambem os ventos que

seguem a mesma dire9ao e para os barcos a vela era muito dificil

fazer esse percurso. 0 caminho mais curto entre Sao Luis e For

taleza naquela epoca passava por Lisboa e chegava ao mar das

Antilhas, mar dos Sarga~os e dai a Lisboa. Repetia 0 caminho de

Colombo que era 0 caminho mais perto ... e voltar era quase im

possivel. A navega~ao a vapor foi uma revolu~ao para aquela epo

ca, mas 0 Maranhao era uma provincia rica, entao podia mandar,

as pais podiam mandar os filhos estudar em Coimbra, era uma coi

sa normal. Essa tradi~ao ficou, realmente nos terminavamos 0 gi

nasio lendo frances par cima, porque tinhamos lido Victor Hugo,

tinhamos lido Alexandre Dumas, Jules Michelet, essas coisas nos

tinhamos lido, em frances, e aquilo representava de fato a tra

di~ao da nossa epoca. Hoje 0 Maranhao reflete muito mais a in

fluencia que vern do SuI, do que essa que veio chegando direta

mente da Europa. E Sao Luis fica muito mais Perto da Eilropa que 0 Rio

de Janeiro ou Sao Paulo. A minha gera~ao ainda recebeu esta in

fluencia. Sao Luis era uma cidade grande para os padroes da epo

ca, porem estagnada, nao tinha crescimento, era como se dizia

a cidade do ja teve, ja teve fabrica de fosforo, ja teve isto,

teve aquilo em certa epoca, e depois '!avia caido. Mas, aquelas tradi

~oes, aquela coisa da influencia, da lembran~a de Antonio Gon

9alves Dias, de Gomes de Souza,etc... ficou; nos crescemos junto

com elas, de urn certo modo fomos condicionados para redigir como

Coelho Neto, como Humberto de Campos, para disputar lugar na Aca-
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demia de Letras, como Sarney fez e Josue Montello tambem. Por uma

ser i e de razoes eu fiqI.Jei f~~;;:--desSC1corrente, mas eu fui educa

do para isso, fui educado realmente para disputar esse lugar,era

uma coisa pobre, mas que guardava habitos do tempo em que tinha

side uma provincia rica.~ocaso da Grecia que manteve a Academia

de Aristoteles funcionando pelos seculos aford, quando ja nao

tinha mais nada que ver com a Grecia de Pericles, mas a Acade

mia continuava a ensinar as li90es de Aristoteles pelos seculos

afora. Hoje sim, hoje eu acho que a escola se esvaziou urn pou

co, nao so no Maranhao, mas em quase todo 0 Brasil. No meu caso

eu me defe:.di para educar os meus filhos, longe desse esvazia

mento, colocando como tarefa fundamental da minha esposa a edu

ca9ao dos filhos, tanto que quando nos noivamos, discutimos essa

questao de saber se ela iria trabalhar ou nao e eu disse: "Voce

nao vai trabalhar, porque voce vai ter a fun9ao de educar os

meus filhos e isso e uma tarefa muito pesada e eu nao terei to

lerancia alguma nessa materia", e ela deu muito boa conta do re

cado.

- GEOSUL: Professor Rangel,voltando urn pouco ao que fala

mos anteriormente, voce teve uma participa9ao ativa no governo

de Getulio Vargas, no governo de Jango, de Juscelino. Gostaria

mos de saber se voce participou do processo de implanta9ao da

Sudene, queriamos saber, como e que voce ve a trajetoria da Su

dene e a proposta desenvolvimentista que ela trouxe para 0 Nor

deste. Na atual conjuntura que perspectiva voce apontaria para

aquele orgao, inclusive torna-lo, quem sabe, realmente urn orgao

com urn papel importante no desenvolvimento do Nordeste ou a ser

extinto. Enfim, qual seria a sua opiniao sobre a Sudene, 0 que

voce pensou sobre ela e qual a sua ideia atual sobre este orgao?

- PROF. RANGEL: A Sudene desempenhou 0 papel que eu espera

va dela. Formou quadros, esse foi seu papel principal. 0 que a

escola nao dava, a Sudene deu, ate certa altura porque depois

houve 0 esvaziamento inclusive intelectual da Sudene. Eu tive

contato no BNDE ai pelos anos 70 corn a Sudene e nao me deixou

lembran9as agradaveis nao. Havia como que uma rna vontade de usar

lista de projetos, tinharn pressa em agradar os patroes, faziam

uma analise simplesmente detestavel dos projetos que lhes chega-
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vam as maos. Alguns desses projetos vieram para 0 BNDE, e eu ti

ve que dar parecer sobre eles e nao gostei absolutamente do tra

balho feito por eles lao Born, mas ela cumpriu a missao, ela for

mou quadros, ela ajudou a tomar consciencia de certos problemas

do Nordeste, mas tambem ela acabou se fazendo a reboque daquela

aristocracia, daquelas oligarquias locais que nao viam outro ob

jetivo para a Sudene, senao justificar ajudas federais para

regi~o. Realmente 0 que que eles querem e tomar dinheiro da

Uniao, dinheiro que muitas vezes nem sequer se aplica na pro

pria Sudene, vazando para 0 SuI do Pais. Hoje a Sudene esta mais

ou menos esvaziada, digamos assim, e hoje nos estamos venda co

mo se procura inclusive justificar as ajudas que 0 governo fe

deral nao pode mais dar a Sudene, a regiao Norte-Nordeste, como

para justificar projetos simplesmente lastimaveis como este de

criar as famosas ZPEs (Zonas de Processamento de Exporta90es)

uma coisa que deliberaria a unidade aduaneira do Pais e que

conseqUentemente nao favoreceria 0 desenvolvimento, nem do Pais

nem das regioes. Mas isto nao esvazia 0 papel que a Sudene de

sempenhou no Nordeste. Ela formou quadros, ela educou, ela indu

ziu, ela deu uma outra estatura a esse problema enos saberemos

como superar essa etapa, espero que sim.

- GEOSUL: Professor Rangel, voce poderia relatar para

a gente como foi a sua experiencia de participa9ao pOiitica na

sua forma9ao, enquanto estudante, na sua familia, enquanto aca

demico de direito e a sua participa9ao politica junto a presi

dentes da republica, nas de~isoes da vida nacional? E, dentro da

sua experiencia, como e que 0 senhor ve a realidade politica

atual do Brasil?

- PROF. RANGEL: A minha militancia politica foi muito pre

coce, nos anos vinte ainda. Lembro-me que meu pai contava esto

rias da coluna Prestes, que andava pelos sertoes. Na minha cabe

9a ela continuava a andar pel os sertoes, a coluna Prestes nao

tinha acabado, nunca tinha entrado na Bolivia. Ela continuava

pelo Sertao e eu ficava impaciente para crescer e poder

para a coluna. Esta era a ideia que me ficava e eu sentia

precisava ser maior para poder lutar. Eu as vezes pensava

tipo de armas poderia usar sendo menino ainda e nao sabia
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havia uma resposta para isso. Born, mas 1550 era uma coisa que

ficou. Depois vim para a cidade e a coisa foi sendo mais ou me

nos esquecida, mas veio a campanha da Alian9a Liberal, no coman

do de Getulio Vargas, e meu pai militava na oposi9ao ao Governo

local e portanto na Alian9a Liberal. E eu acompanhando de longe

o que ele dizia, porque meu pal me per~ltia que eu assistisse as

conversas dele com 05 amigos, sem intervir, pois urn menino in

tervlr em conversa de adulto era uma coisa intoleravel para a

epoca. Mas podia estar presente, eu ficava presente e a conver

sa parecia nao terminar. Urn dia meu pai disse: "'.•. Born a revo

lU9ao esta talvez por dias, por semanas e eu estou doente e sin

to que nao vou poder combater •.. " A ideia que a gente tinha en

tao da revolu9ao era de uma "super-coluna", uma coluna de "ta

manho famIlia", uma super-coluna Prestes. Meu pai dizla "eu sln

to nao poder, meus filhos sao ainda muito pequenos ... ", mas eu

tinha 16 anos, ja estava fazendo tiro de guerra, ja conhecia 0

fuzil novecentos e oito, ja sabia manejar granada de mao, ja co

nhecia fuzil, metralhadora. Achei que meu pai estava exageran

do quando dizia que 05 filhos eram muito pequenos, pois eu Ja

estava em condi9ao de combater, de maneira que, nao disse nada a
ele, mas ele voltou para a comarca dele la no Sertao e pouco~

po depois eu estava com urn grupo de sargentos e cabos conspiran

do. No dia oito de outubro, la estavamos nos assaltando 0 bata

lhao. Meu pal nao ficou sabendo de nada dlsso e quando soube fi

cou muito orgulhoso. Comisso deu-se a minha entrada para a po

lItica, pelo portao das armas do vigesimo quarto batalhao de ca

9adores. Voces podem imaginar 0 que era isso para urn garoto de

16 anos, que no dia seguinte voltava para 0 ginasio com a sua
fardinha ainda urn pouco suja de graxa do fuzil, fardinha de gi

nasio, porque foi com a farda do ginasio que eu participei do

tiroteio, das lutas. Meus professores me receberam com respelto

e minhas colegas, as mQ9as, slmplesmente passaram a me adorar

(risos) .

- GEOSUL: Era 0 heroi:::

- PROF. RANGEL: 0 heroi ... E a partir dai eu estava real

mente motivado para a militancia polItica, para valer: No ano

seguinte, em maio de 31, cai nas minhas maos 0 Manifesto Camu-
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nista de Marx e Engels e foi uma virada completa, porque eu ti

nha sido urn excelente aluno de historia. A leitura daquilo ar

rumou a minha cabe~a, Ii e reli sem parar, num so folego. 0

Manifesto arrumou a minha cabe~a, deu 0 estalo: E eu resolvi mi

litar, nao tinha mais duvidas. E a militancia naquela epoca para

urn menino de 17 anos, era a juventude comunista. Eu entro nela

e come~o a lutar e a participar de movimentos operarios e estu-

dantis, de greves e 0 diqpo a quatro. Geralmente 0 19 de maio

eu passava na cadeia (risos ... ). Ja era uma rotina, porque na

vespera do 19 de maio eu sala para distribuir boletins, pan-

fletos e naturalmente era presQ por aI. Depois a pollcia nem es

perava mais que eu saIsse, ela me prendia de vespera (risos ... ) e

em 34, 35 se organiza a alian~a com Prestes. A ideia era muito

clara na minha cabe~a: "vamos institucionalizar esse pals e para

isso e preciso fazer a reforma agraria. Portanto, nos vamos co

me~ar pela revoluc;:ao agraria". Eu acreditava que era precis.o fa

zer uma revolu~ao agraria, distribuir a terra, tomar na "marra"

mesmo. Born, eu estava no se9undo ano de direito. Abandonei 0

curso em meados do ano e fui para 0 sertao, para a guerrilha,quer

dizer, fui me colocar no alto sertao maranhense e piauiense, com

a ideia de que quando a revolu~ao arrebentasse aqui no SuI nos

descerlamos e eu sozinho consegui ter sob 0 meu comando em 35,

portanto quando tinha 21 anos, cerca de 200 homens, que eu havia

recrutado, mal armados, mas estavam la os homens; depois a gente

se arma, nao e?: Born, daI a luta arrebenta, arrebenta em Natal

e no Rio de Janeiro e e derrotada. Nos ficamos sem ver sentido

em continuar aquela luta e a minha permanencia naquela regiao era

urn perigo porque inclusive Ia atrair 0 odio dos La t Lfund.i dr-f.os ,

contra os camponeses que haviam aderido a mim. Entao eu me afas

tei da regiao e nesse processo de afastamento fui preso e en

frentei dois anos de cadeia. Depois de dois anos de cadeia, mais

oito anos proibido de sair de Sao LuIs. Portanto, voces estao

venda que foi uma militancia ativa e muito precoce e ainda nes

sas condi~oes de prisao e de domicIlio coacto eu comecei aver,

ate a intuir certas verdades que depois eu aprofundei. Primei

ro: e posslvel industrializar 0 Brasil sem reforma agraria, que

para mim era uma coisa tao diflcil, chegava a ser urn pecado mor

tal para uma pessoa que se dizia de esquerda naquela epoca. Pre

tender uma coisa dessas que fosse posslvel industrializar 0

pals sem reforma agraria e isso eu intuI cedo ainda, antes de ser
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posta em liberdade. Depois fui trabalhar e confirmar essasideias:

a verdade e que 0 pais estava prospero e essa prosperidade, sig

nificava uma descoberta fundamental, uma descoberta que ainda

hoje passa a ser novidade. Para mim era claro e foi se tornando

cada vez mais claro que aquela reforma agraria que nos nao fize

mos em 30 e que teria que ser feita algum dia, nao se fazia mais

necessaria. Ela agora seria muito diferente daquela que nos de

sejaramos em 30. Isso e uma coisa que atualmente a esquerda que

nao teve essa escola nao percebe, ainda hoje nao percebe que a

reforma agraria que eles querem fazer ai e na realidade a refor

rna agraria que nos nao fizemos nos anos 30. E naquele tempo ti

nha sentido fazer, teria tido sentido fazer, mas nao tern mais
sentido fazer hoje. Hoje tern que se fazer uma outra reforma agra

ria, e uma outra coisa e justamente com as pessoas nao pararam

sequer para meditar sobre esse problema, e dificil achar solu

c;:ao.

Vim para 0 Rio e depois compreendi que a esquerda que in

clusive 0 partido comunista nao me satisfazia naquele momento.

o mundo e nao apenas 0 Brasil estava prospero. 0 socialismo,por

tanto, era uma coisa que tinha que ser visto, nao como uma ma

teria imediata, mas como uma coisa futura enos tinhamos que

participar do desenvolvimento do Brasil da epoca em que vivia

mos e que nao era por nossa culpa que as coisas aconteciam as

sim. Entao eu me afastei e imediatamente fui convidado pra tra

balhar na assessoria do Presidente Dutra. Provavelmente discus

soes que resultaram do meu afastamento do partido comunista fo

ram de pleno conhecimento do DOPS, da policia politica, porque

para eu ser chamado , quinze dias depois para trabalhar na pre-

sidencia do Marechal Dutra nao era brincadeira. Claro que eu

nao fui, isso em 47, mas cinco anos depois eu fui chamado por

Getulio Vargas para urn fim especifico: redigir uma lei sobre 0

babac;:u. Fui, entao, trabalhar na redac;:ao da tal lei e me inte

grei a equipe, depois nao houve mais meio de eu me descolar de

lao Fizemos boas amizades, Romulo Almeida, Jesus Soares Perei

ra, pessoas assim, e sao amizades que ficaram para 0 resto da

vida e que me enrique~eram enormemente. Entao trabalhei com 0

Getulio, e dificil saber se 0 presidente sabia que eu nao era

getulista e se apesar disso ele queria que eu fosse trabalhar com

ele. 0 fate e que 0 presidente mandou me dizer que me sent1sse
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em casa, de aduladores ele nao precis~va - tinha muito bons

ele precisava e de gente que tivesse coragem de dizer que ele

estava errado, e eu era desse tipo que dizia quando ele estava

errado. Entao fiquei, me integrei a equipe, da equipe passei pa-

ra 0 grupo de eletricidade que fez a Eletrobras, trabalhei na

lei da Petrobras e no plano de carvao. Todas essas coisas que

lam preparar 0 programa de metas de Juscelino mais tarde, e vivi

intensamente esse periodo. Acho que essa e uma experiencia que

nao sao muitas as pessoas que viveram algo parecido com isso no

Brasil, nao.

- QXSUL: E sua participa9ao polltica junto a JK,

Kubitchek?

Juscelino

- PROF. RANGEL: Nao foi proxima, porque no tempo do JK eu

trabalhei dentro do BNDE. Eu chefiava 0 Departamento Economico

do ISEB que era 0 orgao que fazia, que forjava a ideologia do

JK. Embora eu tivesse me encontrado poucas vezes com 0 Presi

dente, geralmente em grupo, eu estava muito proximo dele. Salvo

na parte final do governo dele, quando eu cons~gui persuadi-Io

a fazer aquele decreta criando a comissao de povoamento de ei

xos rodoviarios, que deu como conseqaencia, a SUDENE. Entao eu

e 0 Celso discutimos e vimos que nao havia lugar para dois orga

nismos, ou urn ou outro e que era muito mais razoavel que ele in

tegrasse 0 Maranhao. Por isso e que criou-se a SUDENE. Ele con

cordou com isso, eu me afastei, fiz corpo mole, nao assumi - ti

nha sido nomeado secretario da comissao de povoamento de eixos

rodoviarios, mas nao assumi - nao me movi e a coisa foi esqueci

da, caiu no vazio. Isso deve ser muito comum no Brasil. E no

tempo de Janio, 0 presidente me chamou enos estivemos juntos.

Ele era daqueles que sabe como cativar as pessoas. Da primeira

vez em que eu cheguei ao gabinete dele, para conversar com 0 Pre

sidente, la estavam os meus livros, 0 papel marcando, (risos) ,

como se ele tivesse lido aquilo. Tres livros meus estavam na me

sa do Presidente e ele me convidava para trabalhar na questao

agraria e outras coisas mais. Depois Janio sai e vern Jango, Joao

Goulart. Com Joao Goulart eu tive uma colabora9ao muito mais in

tima do que qualquer urn dos dois anteriores. Joao Goulart no fim

queria por for9a achar que era tempo de eu assumir 0 Ministerio.

129



Eu mostrei que nao tinha sentido isso e que eu tinha outras ta

refas para fazer e que ele me desse permissao para executa-las.

Isso foi no dia vinte de fevereiro de 1964, eu estava fazendo

50 anos exatamente quando 0 presidente me chamou, quer dizer,

a minha chance de ser ministro foi embora, suponho que foi a ul

tima, a primeira e a ultima, (risos) se bern que e um perigo,

com uma.situa~ao como essa que esta aI,e um perigo, duma hora

para outra podem querer me agarrar .••

Agora 0 pals esta vivendo uma outra conjuntura e eu tenho

que passar para os meus colegas de hoje, que nao sao meus con

temporaneos, porque sao muito mais mo~os do que eu, a experien

cia desses anos passaaos. Dentro em pouco nos estaremos fazendo

mais cinq6enta anos, portanto outro ciclo de Kondratief inteiro,

a dura~ao media de uma dualidade, e as situa~6es tern certa simi

litude. Naquele tempo havia 0 Congresso Nacional debatendo as

coisas mais abstratas desse mundo e bruscamente apareceu um pe

lotao de soldados defronte da Camara dos Deputados e fechou a

camara e ficou por isso. Isso podedacontecer agora, porque in

felizmente mais uma vez nos ficamos demasiado ocupados com coi

sas abstratas, com pouca atualidade ...

- GEOSUL: Voce acha que e a direita que vai resolver os

problemas?

- PROF. RANGEL: ..• E tern sido sempre assim, nao e? No fim

quando chega a mudan~a ... ainda hoje estive conversando com urn

agronomo sobre 0 problema da reforma agraria e ele achava que

de fate aquela questao agraria, tal como ela foi formulada, nao

seria mais adequada e uma outra teria que ser formulada e quando

nao sei, quem sabe talvez ai quando voces pensarem que nao, nos

teremos outra saida. Pode ser ate que a direita resolva esse

problema.

- GEOSUL: Havera queda do governo Sarney?

- PROF. RANGEL: Nao sei, porque tambem com Vargas nos ima

g1navamos na epoca que as favas estavam contadas. Os integralis

tas falavam abertamente que Vargas estava la por pouco tempo,

porque ou como primeiro ministro OU como presidente, quem ia
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governar 0 pais era 0 P1inio Salgado. Tanto que se viu que nao

foi assim. A esquerda simplesmente estava contra, e1a tinha 1e

vado uma pau1ada na cabe¥a e estava sem saber rea1mente 0 que

fazer, mais ou menos como esta agora aqui. ~ claro que a histo

ria raramente se repete ou repete aDD farsa 0 que a princip~o

foi tragedia. Tomara que seja.

- GEOSUL: A impressao que se tern ouvindo-o, e de que aqui

10 que aconteceu nao foi exatamente urna tragedia, pe10 menos nos

passa urn pouco essa impressao. Quer dizer, quando voce diz que

em 30 a esquerda desejava a reforma agrar1a porque imaginava que

a industrializa¥ao so pod~ria se fazer a partir de urna reforma

agraria que a precedesse e quando isso nao se deu, a industria

liza¥ao acabou acontecendo apesar da reforma agraria nao ter se

rea1izado, entao parece que nao e tao tragico assim.

- PROF. RANGEL: Tragico no sentido grego do termo, diz que

cada urn de nos esta caminhando para urn desfecho tragico, do10ro

so. Nas nossas vidas quantos, quantos tiveram a sua vida estro

piada por essa experiencia. Eu vivi no Maranhao, tive condi~oes

de estudar, ir para frente, nem sequer pude me formar porque fe

charam a Facu1dade do Maranhao e eu nao podia sair de Sao Luis.
Estudei 1a e ganhei, acumu1ei experiencia e sobretudo pude ter

a perspectiva de uma economia em expansao. Hoje nos temos os

dados correspondentes, por exemplo, sabemos que no ano de 1937,

a produ¥ao industrial do Brasil foi 50% maior do que havia sido

em 29 que havia side 0 me1hor ana do passado. Entao, e como se,

por exemplo, agora nos nos referissemos a 79/80 e 0 ano de 37,

portanto, foi urn ano de prosperidade, mas a perspectiva que nos

dogmaticamente afirmavamos e que isso nao acontecia, que a eco

nomia estava em crise, continuaria em crise e que essa crise ia

se agravar cada dia mais ate a revo1u¥ao. Foi justamente ai que

percebi que nao era verdade ...

- GEOSUL: 0 mesmo raciocinio feito apos 64?

- PROF. RANGEL: Rea1mente e. Realmente isso de chegar, em

47 para fazer a luta armada pela conquista do poder ..• Nao havia

condi~oes para isso e nem 0 pais precisava de tal 1uta armada,
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mas isso vistohoje de outra perspectiva historica tern urn senti

do diferente de quando voce esta vivendo a coisa de dentro, de

dentro para fora. Atualmente eu acho que nos temos condi~oes de

uma arrancada ern que 0 pais passara para uma etapa muito bri

lhante de crescimento. Pode come~ar a qualquer momento. Como vai

come~ar esse movimento, sao coisas que a historia vai dizer, as

condiqoes peculiares e tal. Mas a verdade e essa eu acho que es

se crescimento estao criadas, sorte a minha, embora eu saiba que

as solu¥oes sao convencionais e que nos temos que fazer uma re

forma, que a historia se repete ... No fundo nos estamos querendo fa

zer ern 87 a reforma agraria que nao fizemos ern 37, e que naquela

epoca teria tido sua razao de ser, muito mais do que agora. 0

que va! acontecer e que nos estamos assistindo 0 Ronaldo Caiado,

a UDR, crescer, porque esta crescendo de fato. Naverdade, esse

problema esta ern pauta, nos ao formularmos esse problema unifi

camos todos os proprietarios de terra, grandes, medios, peque

nos, latifundio moderno, latifundio atrasado, juntamos tudo numa

sacola so. Eles se defendem enos somos derrotados, e quando eu

digo nos somos derrotados, eu estou sabendo que estou dizendo

que nao deva ser assim ha muito tempo. Nao obstante, e preciso

ser solidario corn os que vao ser derrotados agora.

- GEOSUL: Prof. Rangel, voce tern conhecimento por viagens,

por leitura do mundo, quer dizer, voce ja esteve nos Estados

Unidos, na Uniao Sovietica, na China, no Canada. Entao comece

mos por uma questao que tern, digamos, interesse geografico do

seguinte tipo: tomemos 0 Brasil, a Australia, 0 Canada, os Esta

dos Unidos, a China, a Uniao Sovietica que sao paises continen

tais gigantescos. Do ponto de vista do raciocinio geografico,co

mo e que voce ve semelhan¥as, no caso, ja para come¥ar, por ex

tensoes mais ou menos conhecidas, no caso da Uniao Sovietica

maior do que todos, mas por diferen¥as igualmente, digamos, cli

maticas, ern parte, mas essa semelhan¥a gigantesca do ponto de

vista da dimensao territorial? Como e que voce ve essa dimensao

territorial e natural, diversidades naturais ou uniformidades

naturais, como e que voce ve essa questao, como elementos com

ponentes do Grescimento, do desenvolvimento, do aparecimento,di

gamos, da condi¥ao de potencia economica desses paises citados.

Ern outras palavras, nos gostariamos que voce fizesse uma analise
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comparando paises varios que voce conhece, mostrando semelhan

9as, diferen9as geograficas naturais relacionadas com 0 desenvol

vimento economico.

- PROF. RANGEL: Quando 0 capitalismo industrial se desen

volve, ate certa altura ele tende naturalmente a engendrar 0 ca

pitalismo financeiro, isso tambem esta acontecendo aqui, mas nao

e em todos os paises industriais que 0 capitalismo se transmuda

em capitalismo financeiro. As vezes, talvez por motivos geogra

ficos, a constela9ao natural de recursos, a escala minima, nao

e pr'op i c i.a a essa coisa. No caso da Argentina que teve urn ini

cio de industrializa9ao muito brilhante, parou no meio do cami

nho, ao passo que 0 Brasil a medida que ele ia se desenvolvendo

ele ia acelerando seu crescimento. Eu acho que essa similitude

geografica tern muito que ver com isso, e cria condi90es para

o aparecimento do capitalismo financeiro periferico no Brasil e

como nasce agora, tern que ser periferico ... 0 centro talvez nao

seja, mais nem esse, porque estamos assistindo a possibilidade

que 0 centro se desloque, mas 0 nosso capitalismo financeiro te

ra que buscar, integrar-se na economia mundial. Quer dizer, ate

agora houve urn crescimento da industrializa9ao, em que 0 pais

estava em crescimento para dentro, nada impede que a certa altu

ra possamos ter urn crescimento voltado para fora, isto e, atra

yeS de uma maior integra9ao ao mercado mundial, de uma maior di

vi sao internacional do trabalho, da participa9ao internacional

maior. Nada impede acontecer e acho muito plausivel esperar que

aconte9a, essa segunda etapa da industrializa9ao, uma entrada na

industrializa9ao nao substutivel de importa90es. Nossa partici

pa9ao no mercado mundial vai crescer, nao apenas com os paises

desenvolvidos, como basicamente com os paises subdesenvolvidosdo

Terceiro Mundo e com os paises socialistas. Todo mundo esta a

espera que nos resolvamos alguns problemas internos para poder

oferecer-Ihes, inclusive paises com a Bolivia, 0 Paraguai, Chi

le, Argentina, estao totalmente a espera que nos possamos ofere

cer-Ihes a mao, para que nos acompanhem nessa aventura. Entao

teremos urn capitalismo flnanceiro e como todo capitalismo finan

ceiro tende a ser expansivo, tende a ser potencialmente agres

sivo, mas que nao pede ser agressivo nesta epoca, porque 0 ba

lan90 de for9as hoje no mundo supoe, algo que ja deixe 0 capi-
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talismo financeiro para tras. 0 balan~o de for~as no mundo de

hoje formado por potencias, como todo 0 mundo ocidental, e obri

gado a ficar parado diante da Uniao Sovietica quando ela chega

e diz nao mexa ai. Ela nao mexe e os outros nao mexem tambem.Is

so e um balan~o de for~as muito forte, mas nos poderemos parti

cipar desse mundo, participar desse mundo com maior divisao de

trabalho, nosso coeficiente ~e abertura pode se abrir conside

ravelmente, estamos completando uma etapa do nosso desenvolvi

mento, e uma etapa da industrializa¥ao substitutlvel de impor

ta~oes. Pode haver urna industrializa~ao na qual nos teremos urn

papel de destaque, como pOlo de gravita~ao para nurnerosos paIses

do Terceiro Mundo, eu. acho que ja podemos fazer isso e isso nao

poderlamos fazer se fossemos um pequeno pals, isso e urna coisa

que esta ligada, a nossa condi~ao de grande pals, que condiciona

isso.

- GEOSUL: Isso se manifesta, digamos, a partir de exemplos

concretos que gostarlamos que voce desse. De que maneira isso

se manifesta espacialmente, por exemplo, digamos pela necessida

de de gigantescos meios de transportes, pela possibilidade de

uso de recursos natutais, pelos tipos minerais divp.rsificados ..•

Gostarlamos que voce procurasse concretizar essa ideia de como

a dimensao se manifesta na vida economica propriamente dita. Es

sa seria uma questao e para completar, voce diz, os Estados Uni

dos constituem uma potencia, a Europa Ocidental Ja nao se situa

em rela¥ao a Uniao Sovietica da mesma forma que os Estados Uni

dos se situam, os Estados Unidos se situam de maneira a se cho

car ou pelo menos a se emparelhar enquanto a Europa Ocidental

ja ve de outra maneira a Uniao Soviatica. De que maneira, por

tanto, esse capitalismo periferico financeiro se relacionaria oem

a Uniao Sovietica? Portanto, duas questoes: a questao territo

rial no desenvolvimento economico exemplificando e relacionando

com 0 Brasil e a Uniao Sovietica em termos de capitalismo finan

ceiro ja que a Europa, ela propria em rela¥ao a Uniao Sovietica,

nao tem a mesma postura dos Estados Unidos.,

- PROF. RANGEL: Bom... se nos fossemos urn pequeno pals, se

a diversidade em recursos naturais que temos, se a escala fosse

mInima em materia de popula~ao, nos nao poderlamos chegar ao
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nivel que chegamos e muito menos ir adiante nas condiyoes ern que

o nosso crescimento esta. Sendo urn crescimento para dentro, de

pendia de uma diversificayao da produyao interna porque nao ha

via condiyoes para uma aasoc i.acao corn os outros paLses, que com

pensasse a eventual pobreza de recursos que nos tivessemos. Num

pais como a Belgica, como a Holanda, como a Sui9a, e preciso que

houvesse uma Europa, urn mundo que permitisse uma participayao

ativa do comercio desses paises corn ele. Entao, eles podiam de

senvolver uma atividade, muito alem da necessidade do seu pro

prio mercado interne e ern troca do produto desse setor foi se

obtendo 0 lucro de outros setores. No periodo ern que a economia

se volta sobre si mesma que fecha 0 periodo do qual nos estamos

agora, isso nao pode acontecer salvo ern urn grande pais. Entao,

se 0 Brasil nao fosse urn grande pais, a nossa industrial izayao

teria side frustrada, teria talvez tido urn principio brilhante

como e 0 caso da Argentina. Agora, as nossas relayoes corn 0 ca

pitalismo financeiro que representam urn fato que nao nasce da

noite para 0 dia e urn processo lento que apenas pode se v i s l um

brar. 0 capitalismo financeiro h1i urn sikulo atras era 0 regime

que correspondia ao imperialismo porque era 0 regime das gran

des potencias economicas e militares . Hoje ja nao e mais, porque

hoje sabemos que ha urn pais que nao e baseado no capitalismo fi

nanceiro. ~ 0 caso da Uniao Sovietica que, nao obstante, e uma

grande potencia militar e uma grande potencia militar que inclu

sive inibe qualquer tendencia do capitalismo financeiro assumir

o seu papel imperialista. Se os Estados Unidos, 0 Japao e todos

os aliados nao podem exercer desembarayadamente seu papel de

potencia imperialista como e que se poderia imaginar que 0 Bra

sil pudesse fazer? Nao obstante a posi9ao do Brasil como capita

lismo financeiro, ele deve ter uma certa tendencia expansionis

ta, de relayoes pacificas nas relayoes corn urn circulo crescente

de paises que tenderiam a gravitar ern torno dele compondo com

ele uma realidade muito maior. Seria uma potencia imperialista,

como foi a Inglaterra no fim do seculo XIX e os Estados

Unidos. Nos ja somos urn capitalismo industrial perifer ico,e

assim como somos capitalismo industrial tardio, isso ser

ve tambem para 0 capitalismo financeiro tardio, e dai? Mas

pode ser, pode cumprir uma missao importante, nos devemos

examinar isso, nao ter ilusoes, nao imaginar que is-
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so e urn processo idilico, nao e. f urn processo de conflito, mas

esses conflitos provavelmente terao urn desfecho diferente dos

conflitos que tinhamos no passado. Eu nao vejo que a supera~ao

da presente crise implique necessariamente nuna passagem ao so

cialismo. A economia brasileira pode ter uma transi~ao no quadro

capitalista, em condi~oes peculiares. Naturalmente nos nao pode

mos imaginar que se pode copiar 0 que fizernm os ingleses no se

culo XIX ou os alemaes e muito menos os arnericanos. Chegamos

tarde, chegamos atrasados, nos temos capacidade de estender a

mao a outros paises perifericos que constituem conosco urn siste

ma de for~as respeitavel. Essa ideia que surge urn pouco prematu

ramente, me refiro aos paises devedorescriarem em uma especie de

clube dos devedores e do Brasil chefiar esse clube de devedo

res, seria a forma nao muito grosseira de situar essa possibili

dade financeira do Brasil se tornar 0 centro de uma mUltina~ao

de for~as que resolveria os problemas dos paises perifericos.

- GEOSUL: Professor Rangel, nessas viagens que voce fez

a varias partes do mundo, voce certamente observou as diferen~as

existentes entre as grandes cidades, entre as metropoles dos

diferentes paises. Quer dizer, as metropoles na Europa, na Uniao

Sovietica, no Brasil, na China, nos Estados Unidos sao coisas

diferentes. Sera que voce faria 0 favor de fazer uma referencia

a essas diferen~as nas quais voce insiste, alias freqfientemen

te, porque aqui se coloca a questao, digamos, da infraestrutura

das metropoles brasileiras que e uma das questoes que aparece

hoje em dia, isto e, comparar, portanto, as metropoles em dife

rentes partes do mundo.

- PROF. RANGEL: Nao sou geografo. Eu nao sei se teria con

di~oes de fazer esse tipo de analise. Posso mais sentir 0 fato,

a metropole. A metropole socialista, a metropole capitalista sao

coisas diferentes e uma metropole ... como as do Brasil tambem e

outra coisa diferente. Nao saberia fazer, nunca parei para medi

tar, colocar isso num sistema inteiro que permitisse ver onde

come~a essa coisa. Isso e urn aspecto que eu nao sei, geografo

deve saber, saberia fazer ... As atuais cidades sao cidades que

cresceram da superficie para cima, a infraestrutura delas nao

acompanhou esse crescimento. Realmente so foram cidades que
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cresceram em conseqfiencia de uma crise grave que despejou 0 que

havia sobre elas.Apareceram metropoles que pelo seu tamanho exi

giam uma infraestrutura.

- GEOSUL: Voce poderia fazer uma compara9ao entre regiao,

na9ao antes antes da industrializa9ao e regioes, na90es depois

da industrializa9ao, no Brasil?

- PROF. RANGEL: 0 Brasil especialmente depois da aboli9ao

da escravatura passou a ser uma economia basicamente feudal, is

to e, marcada pelos desequilibrios regionais. Entao nos chega

mos, portanto, quando a industrializa9ao come90u em pleno Esta

do Novo, havia uma serie de regioes, cada uma isolada das ou

tras e essas diferentes regioes reagiram diferentemente a mesma

provoca9ao. A mesma crise mundial que desencadeava em Sao Paulo

e no Rio a cria9ao de urn parque industrial, no nordeste apenas

desenvolvia atividades artesanais substituidoras de importa90es.

o nordeste repetia 0 que 0 Brasil como urn conjunto havia feito

no cicIo longo anterior. 0 parque em Sao Paulo fazia pela pri

meira vez uma experiencia nova, urn parque industrial entre Sao

Paulo e Rio de Janeiro, 0 Sudeste reagia criando urn parque in

dustrial que era 0 que Celso Furtado chamaria depois de centro

dinamico interno e que come9aria a ter influencia sobre todo 0

complexo, para pouco a pouco ir quebrando os isolamentos regio

nais. Este e 0 processo que se estende ha 50 anos e nao termi

nou ainda. Sempre havera possibilidades de nas regioes periferi

cas desenvolve-se uma vida economica independente do cen

tro, quebrar 0 centro. Enquanto isso a economia ao contrario ten

de, 0 federalismo tende a ser a cada dia uma lembran9a do passa

do enos temos aqui uma epoca unitaria, surgindo cada dia com

mais evidencia.

- GEOSUL: Conseqfientemente, Professor Rangel, as

9as regionais vao se atenuando?

diferen-

- PROF. RANGEL: Nao necessariamente. Nos podemos dizer 0

seguinte, que talvez possa haver as partes que come9am a se in

tegrar ao todo. A popula9ao se redistribui, inclusive uma parte

maior da popula9ao caminha para 0 centro, as regioes podem se
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tornar fornecedoras de materias primas para outras reg10es e is

so nao significa necessariamente uma unifica9ao, porque eu creio

que essa tendencia em regime capitalista ela e excepcional, pois

normalmente ha uma tendencia para a diversifica9ao, para a di

ferencia9ao. Amanha pode ate acontecer que a area que esteja em

crescimento prioritario nao seja Sao Paulo, seja uma outra area.

De qualquer maneira, e muito mais facil voce conceber urn desen

volvimento que comporte diferen9as regionais do que suprimir di

feren9as regionais. Suprimir diferen9as regionais e urna coisa

que exige urn planejamento com urn acabamento que esta muito lon

ge, acima de nossas possipilidades naturais.

- GEOSUL: E por conseq~encia, Professor Rangel, essa unifi

ca9ao nao acontece tao facilmente e as diferentes areas ante

riormente autonomas, integradas ao mercado nacional podem cres

cer mais rapidamente do que cresciam antes?

- PROF. RANGEL: Nao e nenhuma fatalidade que se tenha

concentrado em Sao Paulo. Agora, isso nao e coisa que se mude,

nao e coisa que se possa mudar quando da na telha. A ideia de

que bastaria redistribuir a renda nacional, de que se 0 governo

come9asse a mandar subsidios para 0 Nordeste ... Veja, por exem

plo, se as terras agrarias, as melhores terras agricolas sao ~

ras que antigamente, estavam situadas numa certa regiao do pais

e uma mudan9a tecnologica que ninguem programou, urn efeito nao

programado pode deslocar 0 centroda gravidade para outra area,

inclusive pode desenvolver a economia brasileira - como urn todo,

ja que 0 pais forma politicamente uma unidade eque, portanto,

o cidadao da republica pode se mudar livremente - faz com que

muitas vezes a importanica economica reflita tambem numa queda

de importancia demografica. 0 Nordeste, por exemplo, e uma

regiao subdesenvolvida, mas demograficamente tambem esta per

dendo substancia, quer dizer, em termos de produ9ao per capita

o atraso relativo do nordeste tende a diminuir, do que seguir

comparando regiao por regiao, porque 0 Nordeste e uma regiao

de emigra9ao, 0 sudeste e uma regiao de imigra9ao e esse pro

cesso cria problemas que a gente tern que examinar a medida que

vao chegando.
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- GEOSUL, No surgimento da SUDENE que papel tiveram os in

teresses industriais do Sul e os interesses regionais do Nordes

te? Enfim, quais os fatores regionais, quer do Sul quer do Nor

deste, que pesaram na proposta SUDENE?

- PROF. RANGEL: Ve-se que nao e facil responder essa per

gunta. Atras do movimento da SUDENE vinha a ideia de uma reivin

dica9ao contra 0 atraso regional. Essa e uma reivindica9ao que

se fazia sentir, uma reivindica9ao das massas populares, pro

funda, e era uma reivindica9ao das oligarquias tambem. Oligar

quias que muitas vezes se benificiavam do processo de transfe

rencia de dinheiro de uma area para a outra, embora sua inten9ao

nao fosse investir naquela regiao. Por outro lado, havia esse

desenvolvimento do Nordeste que ficaria dependendo da cria9ao de

estradas. Nao e possivel criar estradas sem aproximar economica-

mente 0 Sul do Nordeste e aproximando 0 Sul do Nordeste voce

estava, quer voce quisesse quer nao, aproximando a panela de

ferro da panela de barro.
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