
ENTREVlSTA COMO PROF. ~UEL CORREIA DE ANDRADE *

GEOSUL - Gostariamos, inicialmente, de saber se tens freqftenta

do 0 Conselho Nacional de Geografia e qual a tua impressao

dessa instituicao atualmente?

PROF. MANUEL - Olha, eu nao tenho freqfientado 0 Conselho ha

muitos anos. Depois que houve a reformulacao do lBGE e que

o Conselho saiu da Esplanada do Castelo e foi para 0 su

burbio da Mangueira, eu nao tenho tide nenhum contacto.

Tenho contacto com colegas que trabalham ou trabalharam no

Conselho crnD Orlando Valverde, Esperidiao Faissol, Pedro

Geiger, Nilo Bernardes, Lisia Bernardes, Elza Keller e ou

tros, mas com 0 Conselho mesmo, como instituicao eu nao

tenho tide nenhum contacto ha muitos e muitos anos.

GEOSUL - 0 que dizer sobre a reuniao da AGB em Ribeirao Preto,

em 1954 ?

*Participaram dessa entrevista, os p rofessoreti Victor Peluso
Junior, Armen Mamigonian , Roland Luiz Pizzolatti, Maria Dolo
res Buss e 0 aluno Ewerton Vieira Machado do Programa de pos
Graduacao em Geografia.
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PROF. MANUEL - Bern, eu acho que foi para mim uma reuniao mar
cante, do ponto de vista psicologico porque foi a primeira

reuniao nacional da AGB de que participei. Alem disto, ela

teve grande importancia para toda a comunidade geografica,

face aos trabalhos apresentados, as pesquisas realizadas

e a quantidade de geografos que reuniu. Para mim foi de

grande importancia porque participei de uma equipe de pes

quisas que era chefiada por Pierre Mombeig - seria 0 meu

primeiro contacto com 0 mestre frances - e nela a parte

de geografia fisica era dirigida por urn geologo de grande

saber e experiencia - Octavio Barbosa. Eu comecava a minha

vida de professor universitario, sendo entao urn simples

assistente da cadeira de Geografia Fisica - fora nomeado

para a Universidade em 1952 e tinha pouca experiencia.Tam

bem gostei muito do nivel das comunicacoes e dos relat6

rios das excursoes, sobretudo 0 da equipe urbana, dirigi

da por Aroldo de Azevedo, assessorado por urn grupo de pro

fessores da USP: Ari Franca, Araujo Filho, Rocha Pente

nado, etc. Naturalmente, como estreiante acompanhei ti

midamente 0 andamento dos trabalhos e participei da prepa

racao do relatorio da minha equipe que atuou na regiao de

Franca.

GEOSUL - E sobre 0 Congresso Internacional de Geografia do Rio

de Janeiro em 1956, qual a sua impressao?

PROF. MANUEL - Para mim foi tambem muito marcante: em primeiro

lugar porque la apresentei 0 meu primeiro trabalho em urn

Congresso Internacional - A "ria" do Formoso na Costa Sul

de Pernambuco ~ e, segundo porque me puz em contacto com

as maiores figuras da geografia mundial, cUjos livros eu

manuseava e utilizava nos meus cursos e, ainda em tercei

ro, porque ao se concluir 0 Congresso foi realizado na en

tao Universidade do Brasil urn Curso de Altos Estudos Geo

graficos de que fui aluno. Este curso foi planejado e di

rigido pelo Prof. Hilgard Stenberg, tendo como assistente

a Professora Maria do Carmo Galvao e foi ministrado por

sete mestres estrangeiros para quarenta estudantes brasi

leiros, todos professores universitarios. Este curso foi
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ministrado pelos professores Orlando Ribeiro, da Univer

sidade de Lisboa que deu urn curso sobre a "Geografia da

Expansao portuguesa no Mundo"; por Karl Troll, da Univer

sidade de Bonn que deu curso sobre "Biogeografia da Ame

rica Latina"; por E. Rainz, que deu curso sobre Cartogra-

fia e pelos professores franceses, todos da Universida-

de de Paris, Pierre Mombeig com urn curso de "Geografia

Agraria do Mundo Tropical", Pierre Deffontaines com "Geo

grafia da Pecuaria na America do SUI", Pierre Birot com

"Geomorfologia do Cristalino" e A. Cailleux corn "Se

dimentologia". Eu era ass istente da cadeira de Geogr~fia

Flsica, na entao Universidade do Recife, hoje Universidade

Federal de Pernambuco, trabalhando com 0 Professor Gilber

to Osorio de Andrade. Neste curso ern que tive como cole

gas professores dos mais diversos estados do pais - Ceara,

Pernambuco, Sergipe, Bahia, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Mi

nas Gerais, Parana e Rio Grande do SuI - pude aprofundar

e reciclar os meus conhecimentos e fazer grandes amiza

des pessoais. Amizades dentre os professores como Or l a ndo

Ribeiro, Pierre Deffontaines e Pierre Mombeig

que ern 1964/5 seria 0 meu orientador de estudos, quando

tive que sair do Brasil e fiz pos-graduaCao na Franca, no

Instituto de Altos Estudos da America Latina, gracas ao

apoio que recebi do professor e amigo. E esta ami zade foi

mantida ate a morte do mestre. Gostaria de acrescentar que

preparei para a Editora Atica na Colecao Grandes CientIs

tas Sociais urn livro corn uma IntroduCao e analise da obra

de Mombeig e urna seleCao de artigos seus, que espero seja

e rn breve publicado. Entre os colegas me aproximei muito de

Bonifacio Fortes, de Sergipe, de Milton Santos, Dalmo Pon

tual, Nilda Guerra de Macedo (ja falec ida) e de Anna Car

v a l h o , d a Bahia, de Guiomar Goulart de Azevedo e Alisson

Guimaraes (ja falecido),de Minas Gerais, de Araujo Filho

e Blas Berlanda Martinez ,de Sao Paulo e de Rafael Copstein

e Alba Gomes ,do Rio Grande do SuI. Admito que 0 Curso de

Altos Estudos Geograficos ,quer pela sua importancia cien

tlfica,quer pelo contacto que abriu entre professores bra

sileiros que se iniciavam e dos mesmos com os mestres es

trangeiros contribuiu enormemente para 0 desenvolvimento da
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Geografia brasileira.

Convem salientar ainda que ao mesmo tempo em que se rea

lizava este curso na Faculdade Nacional de Filosofia, se

realizava tambem em uma faculdade particular localizada na

Tijuca,um curso de Geomorfologia com 0 Prof. Jean Tricart,

da Universidade de Strasbourg. Este curso tinha a maior

importancia porque Tricart divulgava aos seus estudos so

bre Regioes Mor~oclimaticas que teriam uma grande influen

cia nos estudos geomorfologicos, nos anos Sessenta, no

Brasil. Suas aulas foram depois publicadas em livros dando

uma maior divulgacao as suas ideias. Convem salientar que

as aulas de Tricart eram ministradas a noite e muitos dos

meus colegas e eu proprio, ao concluirmos os trabalhos no

Curso de Altos Estudos iamos para a Tijuca receber os en

sinamentos do mestre de Strasbourg. A influencia de

Tricart na evolucao do pensamento geografico no Brasil foi

muito grande quer atraves da divulgacao de suas obras,quer

atraves da orlentacao de brasileiros, sobretudo da Bahia,

que se doutoraram em Strasbourg.

GEOSUL - Seria interessante colocares mais a respeito da

riencia das outras assembleias da AGB. A que tipo de

riencias corresponderiam essas viagens de campo, os

tes, as teses e as comunicacoes?

expe

expe

deba-

PROF. MANUEL - Bern, eu peguei 0 trem da AGB, como disse, em

1954 em Ribeirao Preto. Tivera os primeiros contactos em

1952 mas nao pude ir a Assembleia de Campina Grande nem

a de CUiaba de 1953. A partir de 1954 passei a freqden

tar a AGB com assiduidade ate 1963 sem perder uma unica

Assembleia, e acho que as assembleias da AGB funcionaram

para mim como uma verdadeira pos-graduaCao apesar de ter

feito cursos regulares de pos-graduaCao em Paris (1964/5)

e no Rio de Janeiro (1956). A AGB foi assim a minha escola

e creio que tambem de numerosos geografos de minha gera

cao. 0 curso que fiz no Rio de Janeiro, apesar de sua im

portancia foi multo rapido e 0 de Paris, 0 fiz ja amadu

recido, experiente em Geografla, e muito preocupado com os

problemas politicos brasileiros, de vez que saira do pais
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inseguranca

DaI a impor-

para faze-lo devido a situacao difIcil, de

em que me encontrava apos 0 golpe de 1964.

tancia que dou a freqfiencia a AGB.

Na realidade 0 recem_forrnado ern Geografia e Historia e

apos a decada dos Sessenta em Geografia era diplomado e

solto no mercado de trabalho a procura de emprego sem

maiores especializacoes. Tinha que "se virar". Se ele ia

a AGB, em suas reunioes anuais,ele entrava em contacto

,com as principais figuras da geografia brasileira, ouvia

teses e comunicac6es que eram debatidas e julgadas e tinha

oportunidade de participar de trabalhos de campo e da ela

boracjio dos relatorios que eram em seguida apresentados aos

participantes e discutidos. As vezes as crIticas feitas aos

trabalhos apresentados eram muito fortes e provocavam a

reacao dos que apresentavam suas teses, dando oportunida

de a se situar cientIfica e metodologicamente. Lembro-me

que 0 primeiro trabalho que apresentei foi na Assembleia

de Garanhuns, em 1955. e teve como crltico 0 Prof. Asiz

Ab'Saber, muito moco mas ja com urn grande prestIgio cien

tIfico. A crItica do mestre paulista foi arrasante, mas

nao desanimei, defendi 0 meu trabalho sobre "A Borda Ori

ental da Borborema na area de vitoria de Santo Antao" e

tive a alegria de ve-lo aprovado para publicaciio, desde

que eu fizesse algumas pequenas retificacoes.

Nos trabalhos de campo os participantes eram divididos

em 4 grupos, ficando urn encarregado de estudar a cidade

e os demais,areas proximas a cidade sede. Havia assim sem

pre urna equipe de geografia urbana. Na AGB eu fiz carrei

ra, porque tendo apresentado a minha primeira comunicacao

em 1955, em Garanhuns, apresentei urna segunda no Rio de

Janeiro no XXVIII Congresso Internacional de Geografia, em

1956, fui proposto para socio efetivo em 1958 (Santa Ma

ria) e em 1959 em Vicosa dirigi a primeira equipe de pes

quisa, na area fumicultora de Uba. Em 1960, na reuniao de

Mossoro, dirigi urn seminario sobre "Problemas Agrarios do

Brasil" e em 1961 fui eleito, por indicacao dos colegas

do Rio de Janeiro, Presidente da AGB, na assembleia rea

lizada em Londrina. A eleicao foi praticamente unanime e 0

fate me levou a procurar realizar urna assembleia que mar-
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casse a vida da AGB, em Penedo, em 1962. Nesta assembleia

organizamos um simposio sobre"A Geografia e 0 Planejamen

to Regional" coordenado por Orlando Valverde e que contou

com a presenca, como expositores, de Celso Furtado, entao

Superintendente da SUDENE e de Teotonio Vilela, entaD Vi

ce-Governador de Alagoas. Uma equipe sob a direcao de Nice

Lecocq MUller fez a Geografia Urbana de Penedo, enquanto

uma outra sob a direCao de Milton Santos estudou a area

policultora de Itabaiana em Sergipe, uma segunda sob a di

recao de Carlos Augusto Figueiredo Monteiro estudou a ri

zicultura no Baixo Sao Francisco e uma ultima sob a dire

Cao de Elza Keller estudou a 'area fumicultura de Arapira

ca. Na equipe do Baixo Sao Francisco participou dos .t r a 

balhos 0 geografo e economista Caio Prado Junior, funda

dor da AGB e que retornava ao seio da sociedade em Penedo.

o meu sucessor na presidencia da AGB fol Milton Santos,

entao da Universidade da Bahia, que realizou a assembleia

de Jequie e, em seguida Jose Francisco de Camargo que fez

em 1964 a reuniao em Pocos de Caldas. A organizacao da AGB

era aristocratica de vez que a maiar soma de poder a nIvel

nacional fieava nas maos de algumas dezenas de soclos

efetivos enquanto os socios cooperadores atuavam mais a
nIvel regional e municipal. Dar se sentir uma pressao de

baixo para eima, procurando faeilitar a aseencao dos pro

flssionais mais jovens aos cargos de direcao e ampllar 0

universo de comparecimento aos congressos e assembleias.

o nUmero de socios que freqdentavam as reunioes elevou-se

consideravelmente contribuindo para uma pressao democra

tizante. Por isto,na assembleia de Montes Claros, quando 0

presidente era Ney Strauch, decidiu-se fazer uma reformu

lacao dos estatutos, 0 que foi conseguido em uma reuniao

realizada em Sao Paulo. Com a reforma passaram a ser 50

cios titulares - desapareceram os socios efetivos - todos

os profissionais de geografia, professores ou planejado

res e permaneciam como socios cooperadores osestudantes

e 05 nao geografos interessados em geografia que se as

sociararn a AGB. Com este novo estatuto as reunioes passa

ram a ser realizadas de dois em dois anos e 05 presiden

tes passaram a ter mandatos de dois anos. Assim, Araujo
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Filho presidiu a AGB de 1970 a 1972, fazendo 0 Congresso

em Presidente Prudente; Lysia Bernardes de 1972 a 1974,

fazendo oCongresso em Belem do Para; David Marcio de 1974

a 1976, fazendo 0 Congresso em Belo Horizonte; Jose Cezar

Magalhaes de 1976 a 1978 fazendo 0 Congresso em Fortaleza

e sendo sucedido por Marcos Alegre, que renunciou com toda

a diretoria em 1979, quando um novo grupo tomou 0 poder e

fez novos estatutos. Nessa fase estive inteiramente inte

grado a AGB tendo sido vice-presidente naS administracoes

de Araujo Filho, de David Marcio, de Jose Cezar Magalhaes

e de Marcos Alegre, tendo renunciado com ele.

Os estatutos de 1970 funcionaram sem contestacoes ate

1978 quando grupos jovens, fizeram grande contestacao a
organizacao da AGB e a aqueles que a dirigiam. Na eleicao

apresentaram-se dois candidatos, Marcos Alegre e Cassemiro

Jacob, mas nao se conseguiu conciliar os dois. A vitoria

de Marcos Alegre nao deu aomesmo condicoes de manter a

AGB dentro da linha de reformas e de ampliacao que vinha

sendo feita e em 1979, em reuniao em Sao Paulo, os socios

cooperadores conseguiram, com apoio de alguns dos socios

efetivos controlar a assembleia,em grande parte formada

por estudantes, provocando uma ruptura e a trans formacao

da AGE em uma sociedade onde os estudantes passaram a ter

um verdadeiro controle dos destinos da mesma. ~ natural

que com 0 tempo a radicalizacao das posiC6es tenha side

atenuada que alguns geografos que se afastaram da mesma

no periodo critico voltaram a colaborar e que ela venha

fazendo congressos bianuais com uma freqdencia muito nu

merosa. E nestes congressos tern havido uma grande parti

cipacao de geografos das mais diversas geracoes.

De minha parte compreendi que a vez agora - a partir de

1979 - era das novas gerac6es e me afastei da participacao

na administracao da AGE embora tenha comparecido a alguns

dos seus encontros,como 0 de Porto Alegre e 0 de Sao Pau

lo. Dai 0 meu testemunho ser mais valida para 0 periodo

1954/1979.
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GEOSUL - Mas como e que 0 senhor ve essa mudanca, a renovacao

da AGB a partir de 1978, 13. em Fortaleza e a evoLucjio do

movimento ate hoje? E junto com e6sa pergunta, a diminui

cao no clima de debates no interior da AGB em funCao de

grupos que se organizam previamente propondo os temas,

abandonando os trabalhos de campo, de pesquisa direta? Is

so nao significa uma certa perda de vitalidade?

PROF. MANUEL - Olha, eu acho 0 seguinte: vamos falar em tres

fases. Houve uma fase anterior.em que a AGB era uma insti

tuicao paulista, masnesse perlodo eu nao tinha contacto

com ela. Na fase-seguinte,acho que havia quase que uma

transferencia da universidade, do papel a ser desempenhado

por essa para a AGB, os socios efetivQs formavam uma ca

tegoria de professores que tinha todo 0 controle de acesso

a categoria.• Eram eles que compunham a diretoria, eram

eles que chefiavam os grupos de trabalho. Os chefes de

grupo eram assessorados por outros colegas que, muitas

vezes,eram socios cooperadores. Era bastante hierarquisado

e havia uma posicao daGeografia muito na linha vidaliana,

francesa. Esta posicao muito alinhada impedia que houvesse

uma discussao mais aberta, inclusive de implicacoes poli

ticasdentro da AGB. Eu confesso que sou urn geografo que

me formei inicialmente em Direito (1945) e so posterior

mente em Geografia e Historia (1947) e urn homem que desde

a juventude tive atuacao political nunca fui lider estu

dantil, sempre atuei em movimentos politicos como 0 que

pressionou 0 governo Vargas a entrar na guerra contra os

alemaes e e~ seguida na campanha Contra o Estado Novo. Ja
em 1944 eu era preso e denunciado com numerosos colegas

perante 0 Tribunal de Seguranca Nacional, tendo 0 processo

side interrompido pela lei da anistia. E como estudante

de Direito, no Recife, em uma faculdade que dispunha de

uma excelente e diversificada biblioteca eu li Ratzel e

Reclus. De Ratzel eu li a Antropogeografia em edicao ita

liana, por nao saber alemao e nao haver disponlvel edi

coes em frances ou ingles. Costumava ir as tardes para a

Faculdade de Direito - as aulas eram pela manha - a fim de

ler em sua biblioteca. Entao nao havia faculdade de filo-
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sofia no Recife - a primeira fol criada em 1940,mas so pa

ra mocas e a segunda, mlsta, fol criada em 1943 - e todos

os estudantes que se interessavam por ciencias sociais ou

por literatura iam para a Faculdade de Direito. Dentre os

estudantes apenas urna minoria tinha interesse por estudos

eminentemente juridicos, de vez que a maioria preocupava

se mais com as ciencias afins. Em certa oeasiao em que urn

grupo de estudantesconversava e referindo-se a um colega

que tinha maior preoeupacao com 0 Direito, disse urn outro

eolega "Puxa, ele esta interessado na Cieneia do Direito".

Embora tenha sido urn born aluno - reeebi varias dist in
c6es durante 0 curso de Direito - eu trazia urn poueo dessa

inquietaca.o pelas ciencias sociais, e levei as mesmas para

o magisterio de geografia a que me dediquei depois de li

eenciado e para as minhas pesqulsas. lsto fazia com que

nossos colegas, sobretudo 0 grupo dolBGE, fizessem muitas

criticas e as minhas posicoes, considerando-meaEO~ en

quadrado na geografia enta.o dominante. Lembro-me mesmo que

quando urn grupo de colegas de Sao Paulo, propos em Cola

tina , a minha candidatura a socio efetivo, 0 Nilo Bernar

des, urn dos mais eminentes geografos brasileirose meu

amigo pessoal me disse que nao me considerava amadurecido

para ser socio efetivo. Lhe respondi que "0 problema nao

era meu, 0 problema era dos socios efetivos que fizeram a

proposta" e que eu nao teria nenhurna magua se ele voltasse

contra a mesma. Ele respondeu "Nao, nao vou votar contra

se voce ja tern dezessete assinaturas na proposta organi

zada pelos paulistas". Eu sentia que apesar de bern rela

cionado com os colegas muitos me consideravam como urn es

tranho face a minha heterodoxia. E eu fui eleito.

Na fase seguinte, em 1970, minha opiniao e que com a

atitude democratizante de estender a condica.o de socio ti

tular para todos os profissionais, nao tiveram os jovens

formandos que passar por urn tipo de barreira que era muito

seria, muito dificil . Em contrapartida a AGB perdeu muito

o carater de instituiCa.o que ministrava cursos, que forma

va geografos. Primeiro porque ela nao podia coneorrer com

as universidades que estavam criando cursos de pos-gradua

cao. Segundo com a partieipacao de centenas de geografos
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aos encontros nao se podia fazer excursoes de pesquisas de

campo. Se compareciam mil geografos como ocorreu em Pre

sidente Prudente, nao se podia fazer cinco excursoes com

200 participantes cada uma ou muito menos organizar vinte

excursoes com cinqdenta geografos cada. E as assembleias

gerais se transformam em encontros, em que serealizavam

simp6sios sobre temas mais em foco, se apresentavam. teses

e comunicacoes e se faziam as excursoes classicas dos con

gressos cientlficos em que uma comissao prepara anterior

mente um livro guia e 0 organizador conduz os . particlpan

tes para ver aquilo que foi predeterminado.Eu perdi maior

interesse pelas excursoes de vez que 0 participante nao

"descobria nada", sabendo de antemao 0 que ia ver e nao

tinha oportunidade de efetivar discussoes posteriormente.

A partir de 1976 sentiu-se que havia alguma .i nq u i e t a cao

nas bases insatisfeitas da associacao 0 que prenunciava

novas pressoes em favor de mudancas. Armen, que chama 0

"poeta da democratizacao" participou desta luta que ate

certo ponto teve 0 meu apoio. Em 1978, no encontro de For

taleza, Milton Santos, recem chegado da Europa levantou

urna serie de crlticas a direcao da AGB em ocasiao em que

se conduziu malo processo sucessorio de Jose Magalhaes.

Apresentaram-se duas chapas, urna encahecada pelo Marcos

Alegre, de Prudente e outra por Cassemiro Jacob, do Rio

Grande do SuI. o Armen tentou articular a candidatura de

Caio Prado Junior, que tinha uma grande autoridade inte

lectual e politica tanto por ser fundador da AGB como por

ter side urnhomem de posicoes politicas bern definidas em

favor de reformas sociais profundas na sociedade brasilei

ra. Caio, a quem sou muito ligado naoaceitou a disputa,

alegando a falta de maior contacto com as liderancas da

associacao . Eu que era candidato na chapa de Marcos Ale

gre a vice~presidencia, tentei contornar a situacao pro-

pondo que diante da agitacao que ocorria se fizesse uma

conciliacao com uma chapa Marcos Alegre/Cassemiro Jacob

fund indo as duas correntes. Houve intransigencia de parte

a parte e Marcos venceu a eleicao para urn periodo pres i

dencial que se previa dificil .
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Alguns geografos proeminentes e grupos estudantis come

caram a agitar anecessidade de uma reforma total dos es

tatutos, provocando a convocaCao de uma assembleia geral

especIfica em Sao Paulo em 1979. Nesta assembleia, reali

zada no Departamento de Geografia da USP os estudantes

com apoio de alguns professores deram urn golpe de forea,

pressionando os poucos s6cios titulares presentes. Muitos

se retiraram e a Diretoria se viu em urna situacao em que

tinha duas alternativas: renunciar ou recorrer ao judicia

rio.

Reunida a Diretoria por proposta de Marcos Alegre e com

o meu apoio resolveu renunciar entregando a AGB aos "r e vo

lucionarios", que surpreendidos elegeram ao Armen como seu

presidente. A partir daI me afastei da "militancia age

beana" emoora tivesse participado das reunioes bianuais de

Porto Alegre (1982) e Sao Paulo (1984). Senti porem que

houve urn periodo de crise de adaptacao do novo sistema de

poder, com presidencias muito radicais e com a entrega dos

nucleos regionais a pessoas que nao tinham lideranea nos

estados. Em Pernambuco por exemplo a AGB passou a existir

durante varios anos apenas nas vesperas dos congressos

quando alguns geografos desejavam viajar participando dos

encontros. Por isto nao fui aos encontros de Campo Grande

(1986) nem de Maceio (1988). Acho porem que ela em termos

modernos esta se encontrando, se reestruturando sobretudo

a partir da presidencia Jose da Silva (1986/8) continuada

pela Arlete, eleita em Maceio em 1988. A AGB se reestru

tura assim em novos moldes, respondendo aos desafios do

momento historico e acredito que possa desempenhar as fun

coes que a maioria dos geografos almejam, eliminando as

disputas entre grupos sequiosos de peder que tumultuaram

a sua existencia, por alguns anos.

GEOSUL - Esta certo, esta certo. Perguntamos, entao, Manuel,

se ao longo do tempo estas divergencias nao foram se ate

nuando excessivamente?
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PROF. MANUEL - Havia durante urn certo perlodo uma 1uta pe10

contro1e da AGB entre grupos divergentes que culminou com

a e1eiCao rea1izada em Campina Grande (1952) quando a pre

sidencia foi disputada por Jose Verissimo e Dirceu Lino de

Matos. Verissimo venceu por urn voto e 0 grupo dirigente
da AGB temeu pela desagregacao da sociedade. Por isto em

1953, em Cuiaba elegeram Dirceu Lino de Matos para a Pre

sidencia e combinaram que dai em diante haveria urn acor

do previo para a apresentacao de candidatos, seguindo-se

em urn ana urn candidato indicado por Sao Paulo, em seguida

urn candidato indicado pelo Rio de Janeiro e, em seguida urn

candidato dos estados que tinham menor representacao entre

os s6cios ef~tivos. A distribuiCao decorria do fato de um
terco, aproximadamente, dos socios efetivos viverem em

Sao Paulo, urn terco no Rio de Janeiro e 0 terco restante

se distribuirem pelos demais estados do Brasil. No meu ca

so, por exemplo eu fui eleito em Londrina em 1961, suce
dendo a Pasquale Petrone. Era a vez do Rio de Janeiro, mas

os cariocas nao chegaram ao consenso sobre urn candidato

carioca e me indicaram. 0 meu sucessor foi Milton Santos,

que era da Bahia e a e1e se seguiu Camargo que era de Sao
Paulo e teve um sucessor carioca. Em 1965 foi eleito 0 Pe

luso, de Santa Catarina, que realizou a assembleia em Blu

menau e foi sucedido per urn co1ega de Sao Paulo.

GEOSUL - eu acho que 0 Peluso foi presidente da AGB depois de

Camargo. Ele foi eleito no Rio de Janeiro e realizou a

reuniao em B1urnenau em 1966.

PROF. MANUEL - Creio que voce esta enganado, de vez que Camargo

encerrou a sua administracao em 1964 em Pocos de Ca1das

tendo havido um carioca no periodo 64/5, que realizou a

Assembleia no Rio, onde Peluso foi eleito Presidente. A
politica de conciliacao continuou, com menosrigidez a

partir da reforma liberalizante de 70, quando os Presiden

tes passaram a ter mandatos de dois anos, com Araujo Filho
(1970/2), Lysia Bernardes (1972/4), David Marcio (1974/6),
Jose Cezar Magalhaes (1976/8) e Marcos Alegre (1978/80)

que renunciou em 1979 com a implantacao do novo estatuto.
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GEOSUL - Neste sentido entao completo a pergunta, Manuel.

Esse clima de conciliacaa que na minha opiniao se manifes

ta, por exempla, quando entra a quantitativa, e tu fastes

uma das raras pessoas que se posicionaram contrariamente,

que debateram ••• ja ali nao estava demonstrada uma conci

liacao muito forte, porque poucas pessaas divergiam das

coIocacdes "

PROF. MANUEL - Bern, a diretoria ao meu ver, a cupula estava

ocupando 0 poder ha muito tempo e numa conciliacao longa

o poder cansa. A conservacao do poder exige concessoes.

Houve umdominio da quantitativa que naa foi apenas na

AGB, foi geral na Geografia Brasileir~, liderada par Rio

Claro e pelo Rio de Janeiro. Havia alguma resistencia, mas

nao forte e a grande luta foi travada ao meu ver em 72,

em Presidente Prudente, modestia a parte, fomos eu e Armen

que enfrentamas praticamente sozinhos feita dais "quixates"

a anda do quantitativismo. Nem tado munda era quantitativis

ta, mas a ma i a r i a naa queria enfrentar as quantitativistas,

parque os quantitativistas representavam a pensamenta do

gaverna autoritario, atraves da acao do IBGE. E as pessoas

nao queriam ser incomodadas. Agora, nas reuni6es de Belem

(1974) e Bela Harizante (1976) esta luta cantinuau mas pa

ralelamente a autra, a da dependencia da geagrafia brasi

leira aos canones estrangeiros. Entre os quantitativistas

salientavam-se pela impartancia que tomaram 0 Roberto Lo

bato, que hoje mudau de posicao, 0 Felizola Diniz, a Cris

tofoletti, 0 Ceron e ganhou grande intransigencia no Can

selho Nacional de Geografia onde se destacavam 0 Esperi

diao Faissol e 0 Pedro Geiger. Estas simpatias levaram

ate geografos cariocas a escreverem artigos sobre 0 Poder

Nacional bem na linha do governo Medici -Artigos publica

dos na Revista Brasileira de Geografia. A proporcao que 0

regime autoritario fai enfraquecendo e 0 propagado cres

cimento do "milagre brasileiro" foi desmoronando muitos

quantitativistas mudar~ de posicao, alguns por novas re

flexoes e outros por oportunismo. Nesta ocasiao 0 Milton

retornou da Europa com novas ideias, pregando posicoes

criticas e filosoficas,arregimentou seguidores e, em For-
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taleza, levantou uma bandeira de luta que gerou a crise

institucional da AGB em 1979. A grande diferenca era entre

os que defendiam que 0 geografo era 0 profissional de geo

grafia, fosse professor ou pesquisador e os que conside
ravam como geografos tambem os estudantes que se ins

crevessem no primeiro semestre do curso, equiparando estes

em direitos com os profissionais. Com a crise de 79 e a

reformulacao dos estatutos da AGB os congressos, as vezes

chamados de encontros, sao do tipo classico, perderam a

funcao pedagogica, nao contribuindo para a formacao dos

geografos jovens. Assim as pessoas levam trabalhos que sao

apresentados em numerosas mesas e sao publicados em Anais,
onde se misturam trabalhos de valor, de bom nIvel, com
trabalhos de pessima qualidade. 0 leitor fara a selecao

do que the interessa. Ao lade disto desenvolvem-se cursos
e mesas redondas, com acentuado sentido pOlItico. Estas
reunioes nao tem nada a ver com as antigas, nem poder!am

ter porque "a historia so se repete como farsa". Os acon

tecimentos se dao dentro de urn contexto social e, conse
qftentemente nao podem ser repetidos.

GEOSUL - Voce fez uma apreciacao muito clara sobre as publi-

cacoes dos Anais. Por.que nao houve mais a publicacao de
les para AGB? ~ uma pena. Aquele de Blumenau, por exemplo,
em que se dirigiu aquela pesquisa sobre industria, nao foi
publicado como aconteceu com outros que fizeram pesqui

sas sobre a cidade.

PROF. MANUEL - Bern hoje, a AGB vern publicando os Anais dos en-
contros que realiza, muitas vezes ate fazendo a distri-

buicao dos mesmos durante a propria reuniao. No per!odo
anterior a 1979 havia uma serie de dificuldades, como: fal
ta de recursos para publicar trabalhos ricos em fotogra

fias e mapas e que demandavam ouso de papel de boa qua

lidade, caro; as Assembleias eram realizadas no fim do
mandato do Presidente e 0 sucessor se preocupava mais com
a Assembleia que ia realizar do que com gastos com publi

cacoes da administracao anterior; finalmente, era comum
que os colegas que chefiavam equipes, nao fornecessem de-
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pois os relatorios apesar do compromisso de fazerem que

assumiam. Assim na Assembleia de Penedo dos quatro chefes

de equipe apenas 0 Carlos Augusto, da equipe do Baixo Sao

Francisco entregou orelatorio que foi publicado e que e
urn texto do maior interesse cientIfico. g uma contribuicao

valiosa a geografia brasileira. Os outros chefes de equi

pe nunca entregaram os seus relatorios 0 que me deu alguns

vexames. Assim quando eu viajava para 0 Rio ou Sao Paulo,

apos 1962 e encontrava no aviao 0 General LuIs Cavalcan

ti que como Governador de Alagoas dera todo apoio a rea-

lizacao da Assembleia de Penedo, ele se dirigia a mim e

perguntava "- Senhor estatIstico, cade 0 relatorio das

pesquisas de Alagoas?".Ele pensava que eu estava ligado

ao lBGE e entao me chamava de estatIstico. Tambem nesta

assembleia foi feito urn seminario do maior interesse sobre

Geografia e Planejamento, com 0 comparecimento do Supe

rintendente da SUDENE e dos seus auxiliares direto. 0 Cel

so teria publicado 0 mesmo se eu tivesse conseguido que me

entregassem os textos, mas isto nao ocorreu.

GEOSUL - Professor Manuel, e born retomar urn pouco mais a sua

vida particular, contando-nos alguma coisa sobre a sua in

fancia, sobre a sua adolescencia, sua vida de adulto desde

Vicencia la no interior de Pernambuco ate 0 Recife.

PROF. MANUEL - Bern, eu nasci em 1922 no Engenho Jundia, no mu

nicIpio de Vicencia. Nos ch~s engenho em Pernambuco, a

propriedade produtora de cana-de-acucar, que tinha a in

dustria, que transformava a cana em acucar mascavo e ou

em aguardente. Meu pai era de uma famIlia tradicional de

produtores'de acucar e com intensa atividade polItica,

bastante conservadora. Ele como proprietario de terras,

industrial e bacharel em direito tinha urna certa influen

cia na regiao e eu passei a infancia no engenho e em Vi

cencia, onde fiz 0 curso primario. Fiz 0 curso secunda

rio e superior - direito e geografia e historia - no Reci

fe e me destinava a ser advogado ou magistrado, podendo

tambem enveredar pela polItica. Confesso que ainda hoje

gosto de ler textos de direito, sobretudo publico, mas nao
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tinha vocaCao para advogacia e nao poderia entrar na po-
lItica com apoio da famIlia porque na Faculdade fiz urna

oPCao pOlitica pela esquerda. Durante 0 Estado Novo me

opuz ao governo, fuipreso, processado pe10 Tribunal de

Seguranca Nacional junto com varios co1egas, com alguns

professores da Faculdade e Gilberto Freyre. Sob a orien

tacao de Gilberto Freyre nos organizamos em Pernambuco a

chamada "esquerda democratica" que era uma ala da UDN,

Uniao Democratica Nacional. Meu pai era Vice-Presidente da

UDN em Vicencia, mas para os udenistas a Esquerda Democra

tica era urn apendice periferico e util nas eleicoes de

1945 .

Na metade do curso de direito entrei para 0 de geografia

e historia que fiz paralelamente, tendo-me licenclado em

1947 . Inicialmente advoguei sobretudo no setor trabalhis

ta e ensinei geografia e historia em colegios publicos e

privados. Em 1950 fechei 0 escritorio de advogacia e em

1952 entrei para a Unive~s idade Federal de Pernambuco, co

mo assistente da cadeira de Geografia Fisica, cujo cate

dratico era Gilberto Osorio de Andrade, que tinha side meu

professor na Faculdade e que passou a ter direito a ter urn

assistente. Ao me convidar ele me disse "Eu sei que voce

esta muito mais interessado em Geografia Hurnana e Historia

e a minha disciplina e de Geografia Fisica. Mas eu tambem

fiz direito e me adaptei. Essa e a oportunidade de voce

entrar na Universidade". Aceitei 0 convite e fui seu as

sistente ate 1962. Trabalhei bastante e procurei estudar

Geografia FIsica com profundidade. Em 1958 aposentou-se 0

professor de Geografia Economica da Faculdade de Ciencias

Economicas - Mario Melo - e eu fui ,convidado para subs

titui-lo. Na epoca chamava-se esta situacao de complemen

tacao universitaria, de vez que eu assurnia as aulas de

Geografia Economica e continuava com as obrigacoes na Geo

grafia Fisica. Em 1960 abriu-se 0 concurso para a catedra

de Geografia Econ6mica e eu me i n s c r e v i com urna tese sobre

"A pecuaria no Agreste Pernambucano". Tinha urn concorren

te o Pleitiei tambem a minha transferencia da Faculdade de

Fi1osofia para a de Economia" e Gi1berto concordou com a

mesma de vez que ja. tinha outro assistente, a professora
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Rachel Caldas Lins. A partir de 1962 fiquei ligado funcio

nalmente a Faculdade de Ciencias Economicas, sendo em se

guida promovido a professor adjunto por tempo de servico

e a partir de 1966 a Catedratico por haver sido aprovado ern

primeiro lugar em concurso de catedra. A Banca Examinadora

do concurso foi composta por dois professores da casa

Lauro de Oliveira, catedratico de Economia PolItica e Tel

rna Maciel, de EstatIstica - e por tres professores de fo

ra, dais da USP - Ari Franca e Dirceu Lino de Matos - e urn

do lBGE - Pedro Geiger. Em princIpio Pedro Geiger nao po

dia fazer parte da banca por nao ser professor catedratico

nem doutor em Geografia, mas de acordo com a legislacao

entao vingente ele foi considerado de "notorio saber" e se

habilitou a compor a Banca.

Na" Faculdade de Ciencias Economicas fiz a minha carrei

ra, tendo side nomeado Catedratico em setembro de 1966 e

tendo implantado e dirigido 0 Curso de Mestrado em Econo

mia de 1970 a 1974. Em 1974 voltaram jovens economistas com

curso de Doutorado nos Estados Unidos e eu senti urn pouco

de pressao porque eles desejavam que 0 curso tivesse urn

economista e nao urn geografo como coordenador. Achei que

eles tinham alguma razao e antes que surgissem maiorespnr
blemas renunciei a coordenacao. Fui em seguida a Calgary,

no Canada onde participei de urn seminario de Geografos

da America Latina e ao regressar me transferi para 0 De

partamento de Geografia.

A transferencia foi feita a convite de Jeronimo Lemos de

Freitas que me disse "Olha, pela reforma universitaria 0

professor de Geografia Economica deve ficar no Departamen

to de Geografia e nao no de Economia. Voce nao foi para 0

Departamento de Geografia em 1970 porque era coordenadordo

curso de Mestrado em Economia. Agora nos queremos que voce

venha para ca." Eu respondi que iria com a maior satisfa

cao desde que 0 Departamento concordasse com a minha trans

ferencia. Aceitei com saudades de vez que fora na Escola

de Economia que eu me doutorei, alcancei a catedra, dirigi

mestrado e vivi mais de 15 anos.

Ao chegar na Geografia me disseram que "como eu tinha

experiencia na organizacao de rnestrados, por haver partici-
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pado da organizacao dos mestrado de Economia, de Soc1010

gia e de Desenvolv1mento Urbano achavam que eu devia orga

nizar e coordenar 0 de Geografia. Tive total apoio do en

tao Reitor Paulo Maciel e organizei 0 mestrado de Geogra

fia que comecou a funcionar em 1976, tendo coordenado 0

mesmo ate 79. Consegui contratar professores novos, mobi

lizar professores de outros departamentos para lecionar

materias afins e iniciar a organizacao de pequena biblio

teca. 0 mestrado tinha uma linha crItica, com grande ten

dencia dialetica embora fosse aberto a professores de ou

tras orientacc5es e isto provoeou a atracao de alunos de todo 0

pais. Mas houve algumas dificuldades para 0 seu reconheci
mento. E bom lembrar que estavamos em plena ditadura e que

o Ministerio procurava impor um modele americana de qual

quer forma. Vivemos bem, trilhando 0 caminho que tracara

mos enquanto Paulo Maciel foi reitor, mas quando ele con

cluiu 0 seu mandato, sendo substituIdo por Geraldo La

fayete,concluI que a situacao ia ficar muito difIcil. Ain

da assim fui convidado para continuar na coordenacao, mas

ao ver que 0 novo Reitor colocara como Pro-Reitor de Pes
quisas e Pos-Graduacao um professor com orientacao opos

ta a minha, entreguei 0 cargo em carater irrevogavel. 0

Reitor nomeou a Professora Rachel Caldas Lins, catedrati

ca de Geografia Regional para me substituir. Continuei no
Departamento como professor ate a ocasiao em que uma lei

diminuiu 0 tempo de servico paraaposentadoria (passou a

ser de 30 anos),eu requeri a aposentadoria e me afastei da

Universidade no inIcio do ana de 1985. Continuo orientan

do dissertacoes e examinando, tanto no curso de Geografia

como no de Sociologia. No momento corre um processo, por

proposta do Departamento de Ciencias Sociais, concedendo a
mim 0 tItulo de professor emerito.

GEOSUL - Alem dessa tua atuacao como professor e pesquisador da

UFPE, 0 que podes contar de tua passagem pela Universida

de Cat6lica de Pernambuco (UNICAP) e da tua participacao
na SUDENE, como pesquisador e consultor?
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PROF. MANUEL - Na Catolica fui aluno de 1943 a 1947 quando fiz

os cursos de Bacharelado (1943/45) e de Licenciatura(1947)

em Geografia e Historia. Entao era uma escola isolada, a

Faculdade de Filosofia Ciencias e Letras Manuel da Nobreg~

que se integrou a Universidade Catolica quando a mesma foi

fundada. Em 1953, ja assistente na UFPE, fui convidado pa

ra lecionar Historia do Brasil na Catolica e em seguida

Geografia Regional. 0 curso da Catolica funcionava a noite

o que dificultava qualquer atividade de pesquisa. 0 pro

blema dos cursos noturnos porem e nacional. Em 1964 me li

cenciei da Catolica para ir para a Europa e ao voltar em

1965 os jesuItas criaram um Instituto de Geociencias que

abrangia 0 Curso de Geografia - Licenciatura e Bacharela

do - e as disciplinas geograficas e geologicas ministra

das em outros cursos. Fui 0 seu diretor e quando 0 Insti

tuto foi extinto,sendo substituIdo pelo Departamento de

Geografia,fui designado seu Chefe, cargo em que permaneci

ate 1974 quando me aposentei do ensino privado. Durante a

minha administracao eu conseguia levar ao Departamento de

Geografia da Catolica professores visitantes que vinham ao

Recife, a convite da Federal e eles proferiam conferen

cias e davam cursos de curta duracao. Um deles foi 0 Prof.

Michel Phliponneau, da Universidade de Rennes que deu um

curso de Geografia Aplicada. Ao me aposentar a UNICAP me

concedeu 0 seu tItulo maximo, de"doutor honoris"causa, que

ate entao so concedera a autoridades que haviam prestado

servicos ~ Universidade. Fui 0 primeiro professor a rece

be-lo.

Alem da Universidade Catolica trabalhei tambem para 0

Estado como Professor Catedratico de Geografia Geral do

Ginasio Pernambucano e fiz pesquisas para a SUDENE. Entre

as pesquisas que coordenei para a SUDENE, destacam-se uma

sobre as areas de domInio da pecuaria semi-intensiva na

Bahia e no Norte de Minas Gerais, uma sobre 0 Sertao SuI 

toda a porcao semi-arida ao suI do rio Sao Francisco -, e

uma sobre a area canavieira, todas publicadas. Tambem

coordenei uma pesquisa, ainda nao publicada,sobre uma re

q LoneLt za cdo e coLoq Lca do Nordeste. Trabalhei para a SUDENE

desde a superintendencia de Celso Furtado ate 1985, sempre
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atraves de convenios em que interferiama Universidade ou

o CNPq, nunca como funcionario da mesma.

Tambem como bolsista pesquisador do CNPq venho reali-

zando trabalhos de pesquisas desde 1980. 'No momento desen

volvo pesquisa sobre a Producao Mineral no Norte e Nordes

te do Brasil, ja tendo um volume publicado.

Depois que sai por aposentadoria da UFPE fui contratado

pela Fundacao Joaquim Nabuco para dirigir 0 Centro de Do

cumentacao e Estudos de Historia Brasileira (CEHIBRA) onde

ainda me encontro e ministrei cursos como professor visi

tante na Universidade de Sao Paulo (1986 e 1987) e na Uni

versidade Federal de. Santa Catarina (1988).

GEOSUL - Em Pernambuco, contigo, cOm Gilberto Osorio, com Mario

Lacerda de Melo, constituiu~se um nucleo geografico de

destaque nacional. Comoe que Mario Lacerda e Gilberto

Osorio se formaram como geografos? Como e que este grupo

que praticamente acabou,desaparecendo recentemente com 0

falecimento de Gilberto e com a aposentadoria de Mario,

funcionava? Gostariamos que tu falasses sobre este nucleo

tao dinamico.

PROF. MANUEL - Gilberto Osorio e Mario Lacerda formalmente nao

eram geografos, mas bachareis em direito. E por certo tem

po,a aspiraCao de Gilberto foi a Faculdade de Direito onde

fez concursos para Livre Docente de Direito Constitucional

e de Catedra para Direito Internacional Publico. Neste in

terim,o Governo do Estado.fundou uma Faculdade de Filoso

fia, depois absorvida pela UFPE e nomeou a Gilberto que ja

lecionava nas faculdades particulares como professor de

Geografia FIsica e Mario Lacerda que era economista do lAA,

professor de Geografia Humana. Em 1952 criaram lugares de

assistentes e entramos eu para a primeira cadeira e Hilton

Sette para a segunda. Formado 0 grupo passou 0 mesmo a

realizar excursoes com estudantes e em seguida,pesquisasde

campo.

GEOSUL - Como e que se deu, que tipo de estImu10s existiam?
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PROF. MANUEL - Queriamos fazer pesquisas e tendo Gilberto Oso

rio sido nomeado Secretario de Educacao no Governo Etel

vino Lins teve condicoes de promover a ida ao Recife dos

geomorfologos Francis Ruellan e Asiz Ab'Saber para Minis

trar cursos. Tambem em 1952, Joao Dias da Silveira e Asiz

Ab'Saber, presidente e secretario da AGB, respectivamente,

estiveram no Recife e lancaram as bases para fundacao da

Seccao Regional da AGB. Para isto Mario e Gilberto foram

eleitos socios efetivos em 1953. A AGB funcionava com reu

nioes semanais com a maior regularidade. Nesta epoca~,

foi implantado 0 Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas So

ciais, depois transformado em Fundacao, por Gilberto Frey

re, em 1949. Este Instituto resolveu realizar pesquisas

a respeito do impacto sobre 0 meio ambiente do lancamen

to das caldas das usinas, assunto que preocupava a Gilber

to Freyre desde a decada de 30. Destas pesquisas resul

taram apublicacao de quatro livros da serie "Os Rios do

Acucar do Nordeste Oriental", dois de autoria de Gilberto

Osorio e dois de Manuel Correia de Andrade. 0 problema do

lancamento do vinhoto nos rios aindae assunto hoje de

grande discussao e interesse.

GEOSUL - Ele fala tambem do verde do Recife que estava desa-

parecendo. Numa das pUblicac6es fala no verde que existia

e estava desaparecendo ...

PROF. MANUEL - Gilberto Freyre foi urn dos primeiros intelec-

tuais brasileiros a se preocupar com 0 problema ecologi

co, dai 0 apoio que deu as pesquisas sobre os rios acuca

reiros. Tambem ele proprio, em varios trabalhos, salienta

a importancia da ecologia. Ao iniciar a decada dos sessen

ta tambem esteve no Recife, como professor visitante por urn

escrever

ano 0 Prof. Michel Rochefort, que deu cursos sobre

ducao a Geografia Humana e sobre Geografia Urbana,

gando ideias novas, discipulo que era de Pierre

E sua contribuicao foi muito grande a geografia

bucana.

Em 1962 tambem esteve no Recife 0 escritor Caio

Junior, que contactou a mim convidando-me para
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urn livro sobre a problematica agraria do Nordeste, de vez

que se discutia muito a necessidade de urna reforma agra

ria e se conhecia pouco a realidade a ser reformada. Eu

escrevi entao "A Terra e 0 Romem no Nordeste" que foi lan

cado pela Editora Brasiliense e hoje tern cinco edicoes

brasileiras e urna norte-americana. Como 0 meu livro dava

grande importancia aos problemas sociais e a formacao his

torica, os geografos mais ortodoxos nao se pronunciaram

sobre 0 mesmo ou ate 0 atacaram, mas em compensacao histo

riadores e sociologos se preocuparam com as teses ali ex

pastas e 0 discutiram muito. Durante a decada dos ses

senta ele foi muito mais citado e discutido por cientis

tas sociais do que por geografos propriamente ditos. Em

parte tambem 0 encaravam com reserva porque no livro havia

fortes denuncias contra 0 latifundio e a expropriacao dos

trabalhadores rurais. Ele levou,assim,mais de dez anos pa

ra ser aceito pelos geegrafos.

Ainda respondendo a questao sobre a formacao do nucleo de

geografos pernambucanos, acrescentamos que ele cresceu nos

anos cinqftenta e sessenta, mas naturalmente este cresci

mento provocou lutas internas, divergencias fortes, tanto

do ponto de vista de orientacao e metodologia, como de lu

ta ~or espaco. As divergencias tambem sao estimulantes e

construtivas e ao meu ver, 0 grupo ganhou maior prestigio

apes a criaCao do Curso de Mestrado, por uma maior facili

dade de incorporaCao e captacao de jovens geografos que

poderiam dar urna boa contribuicao no futuro. Dentre as dis

sertacoes defendidas, algumas de alto valor tem side pu

blicadas, fazendo crescer a produCao geografica pernambu

cana e nordestina.

GEOSUL - Falaste da tua formacao, Manuel, referindo-te ao teu

conhecimento, por exemplo, do Ratzel Ja na Faculdade de

Direito. Falaste igualmente de Reclus. Quando e que ti

veste contacto com 0 Reclus e outros que de alguma maneir~

nao necessariamente geografos, influenciaram tua forma

cao? Se possivel - a mesma coisa vale para 0 Mario Lacerda

e para 0 Gilberto Osorio - identificando as influencias,

digamos intelectuais, que a geografia pernambucana sofreu

em seus inicios.
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PROF. MANUEL - No meu curso secundario havia cinco anos de gi

nasio e dois de colegio, 0 chamado complementar. No curso

complementar,os estudantes 5e dividiam em tres grupos: 0

que se destinava ao Direito fazia 0 pre-juridico; 3 area

de saude, 0 pre-medico;e a area politecnica, a pre-enge

nharia. Eu fiz,naturalmente, 0 pre-juridico. Neste curso

tive cadeiras de Latim, Economia politica, Litera~ura, 80

ciologia, Biologia, Historia, Higiene e Geografia qumana.

Para entrar na Faculdade de Direito fiz vestibular de Geo
grafia Humana; eu me interessei logo, por 80ciologJa e Gee

grafia Humana. A Faculdade de Direito do Recife era e e

urn centro de cultura tradicional, de vez que toi fundada

em 1827 em Olinda e transfer ida em 1856 para 0 Recife. E1a

tinha urna biblioteca de 60 mil volumes, a maior do Reci

fe, quando eu era estudante. Na biblioteca haviam os 1i

vros dos classicos do pensamento nas varias ciencias so

ciais e na literatura. Tinha urna.sala de 1eitura muito ampla,

ventilada e com cadeiras confortaveis e como sou urn homem

que tem uma fome insaciavel de leituras a freqftentei muito

quando estudante. Meu interessepelas ciencias sociais

fora estimu1ado em 1941, no primeiro ana do curso pelo

Professor Arnobio Gra~a que era urn lider integralista, mas

que aconselhava aos alunos a lerem Marx e seus discipulos,

dizendo que ele concordava com as criticas de Marx a so

ciedade burguesa,mas discordava do mesmo quanta as solu

~6es que propunha. Estavamos no Estado Novo e os livros

considerados subversivos eram proibidos pela censura, mas

esta nao atingia a biblioteca da Faculdade, face ao pres

tigio da mesma que impedia a entrada da policia em seu re

cinto. A Pra~a Adolfo Cisne, em que se situa a faculdade,

era considerada "territorio livre" enos podiamos na sua

biblioteca ler livros que nao circu1avam nas livrarias.

Alem de obras como as de Ratzel e Reclus ja referidas, ha

via na biblioteca livros de Marx, Engels, Kaustky, Rosa de

Luxemburgo,etc. Pude assim estruturar uma cultura geral,

de vez que gostava de ler, dispunha de tempo porque 0 Re

cife oferecia entao poucas atra~6es, morava em pensao pro

xima a Faculdade, ficando em sua sala de leitura, fre

qfientemente todas as tardes, das duas ate as cinco e meia

ou seis horas. Cheguei a pensar em fazer 0 curso de Cien-
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cias Sociais na USP e propus a meu pai financiar a minha

transferencia para Sao Paulo, nao 0 fazendo porque na nes

ta epoca a economia acucareira estava em crise e meu pai

com nove filhos;nao tinha condicoes de me manter em Sao

Paulo. Continuei assim 0 meu curso de Direito, ate que foi

criada a Faculdade de Filosofiae fiz 0 curso de Geografia

e HistOria.

Tambem fiz intensamente politica estudantil e no combate

ao Estado Novo me aproximei de Gilberto Freyre que era um

homem muito aberto e que confraternizou com os estudantes

anti-fascistas. Tambem me aproximei de Josue de Castro,que

militou na polltica pernambucana,tendo representado 0 PTB

na camara dos Deputados. Tambem li os seus livros, sobre

tudo a Geografia e 0 Geopolitica da Fome em que os proble

mas ligados a pobreza eram estudados emprofundidade.

Comecei a ler 0 Gilberto Freyre aos 15 anos e desde en

tao passei a acompanhar toda a sua obra,a proporCao que

ia sendo publicada. Acho que ele ao publicar "Casa Grande

& Senzala" iniciou uma verdadeira revoluCao na reflexao

sociologica no Brasil, fazendo mudar 0 rumo tracado por

pensadores como Oliveira Vianna. Gilberto valorizou a con

tribuicao negra e indigena a formacao brasileira e deu

grande importancia a miscigenacao. Tambem levantou criti

cas aos problemas sociais, ecologicos e alimentares que

atingiam as populacoes pobres do pais. Naturalmente que

recebi uma grande influencia de sua obra, embora tenha

algumas divergencias frente assuas conclusoes. A obra de

Gilberto se reveste de tal importancia que mesmo autores

marxistas como Darcy Ribeiro fazem a mesma os maiores elo

gios. E estes sao merecidos, sobretudo quando ele estuda

a sociedade patriarcal. Certa vez assisti um coloquio en

tre 0 historiador Decio Freitas e Gilberto, no gabinete de

trabalho deste na Fundacao Joaquim Nabuco. Decio afirmou

a Gilberto "eu discordo de quase tudo que 0 senhor escre

veu,mas acho que a sua contribuicao merece respeito; e

maior do que a contribuicao que todos nos demos as cien

cias sociais".
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Quanto a Caio Prado gostaria de acrescentar um depoi-

mento: eu era estudante e Ii um artigo do mestre paulis

ta publicado na revista''Rumo''da Casa do Estudante do Bra

sil, sob 0 titulo "0 problema Humano no Brasil". Neste ar

tigo Caio defendia uma reforma agraria distributiva de

terras formando pequenas propriedades. Li, reli, meditei

sobre 0 mesmo e fiz um artigo para um jornalzinho de estu

dantes dizendo que em algumas areas de grande lavoura era

mais interessante a formaCao de grandes unidades coopera

tivas, sobretudo nas regioes de usinas de acucar. Mandei

uma c6pia para 0 Caio e alguns dias depois recebi longa

carta do mesmo justificando a sua posiCao e ponderando

que aceitava os meus pontos de vista. Muito jovem, me ini

ciando em reflexoes deste tipo,me senti realizado e mos

trei a carta a alguns colegas. Passaram-se anos e ao con

cluir 0 meu curso de Direito,meu pai me deu dez contos de

reis para que eu fizesse uma viagem ao Rio e Sao Paulo.

Em janeiro de 1946 encontrei no Rio 0 Aderbal vurema, cri

tico literario e historiador, que seria posteriormente Se

nador da Republica e este, sabendo que eu ia para Sao Pau

lo, solicitou que eu entregasse um livro seu ao poeta

pernambucano Jose Tavares de Miranda. Este fora militante

de esquerda e teve que deixar Pernambuco em conseqUencia

da InsurreiCao de 1935, radicando-se em Sao Paulo. Pos-

teriormente ele ficaria famoso como colunista social da

Folha de Sao Paulo e passaria a ter posicoes politicas mui

to conservadoras. Na epoca,porem,era homem de esquerda e

amigo de Caio Prado. Ao me encontrar perguntou se eu que

ria conhecer 0 Caio e me levou ao escrit6rio do mesmo na

Editora Brasiliense. Ao ser apresentado ao Caio e dar 0

meu nome ele disse "e 0 homem das usinas cooperativas". Eu

ja lera entao a EvoluCao Politica do Brasil e FormaCao do

Brasil Contemporaneo que considera urn livro fundamental.

Ai iniciamos uma amizade que vern ate hoje. De Caio Prado

recebi sempre atencoes e influencia intelectual. Assim

foi ele que me convenceu a escrever A Terra e 0 Homem no

Nordeste, quem 0 prefaciou e 0 publicou pela Brasillense.

Ele acompanhou a minha atuacao a frente do Grupo Execu

tivo da Producao de Alimentos, durante 0 primeiro governo
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de Arraes e discutiu comigo varias vezes os problemas do

pais. Dele recebi grande influencia,o que e facilmente no

tado em meus livros e acredito que a minha heretodoxia em

relacao a Geografia resulta da influencia dele e de Gil

berto Freyre. Caio me disse varias vezes que ao escrever

urn livro nao 0 preocupava a area cientifica em que atua

va, mas 0 objeto de estudo do livro e Gilberto nunca se
deixou cercar por urn muro a fim de nao opinar sobre assun
to nao sociologico. Tambem me considero muito influencia

do por autores estrangeiros como Pierre George, quando de

monstra que a Geografia e urna ciencia eminentemente social
e Pierre Mombeig que foi 0 meu diretor de estudos em Paris,
com seus magnificos trabalhos sobre areas e regioes do

Brasil. Nao posso esquecer a influencia que recebi de Or
lando Ribeiro, 0 grande interprete da expansao portuguesa
e do proprio Aroldo de Azevedo, em cujos livros estudei
a partir da 3~ serie ginasial. Nas duas primeiras series

os livros de geografia em que estudei, de Gaspar de Frei
tas, eram verdadeiros catalogos de nomes de paises, cida
des, montanhas e rios.

GEOSUL - Prof. Manuel, ainda urn pouco dessas influencias sobre
a sua vida. Como e que 0 senhor compara 0 seu pensamento
do geografo nordestino a outros cientistas daquele regiao,

cientistas sociais, como por exemplo Jose Lins do Rego,

Gilberto Freyre, Josue de Castro, Jose Americo de Almeida
ou, mais recentemente Ignacio Rangel, Celso Furtado, Chico
de Oliveira e Milton Santos?

GEOSUL - Aproveitando ainda a oportunidade, Manuel, quando se
discute a questao agraria no Brasil, que ficou meio para
dona nos ultimos tempos, aparece aquele famoso debate ca
pitalismo x feudalismo. 0 pensamento nordestino - e 0 teu

caso, 0 caso do Celso Furtado e 0 caso do Rangel e do Chi
co de Oliveira - por esta ou aquela razao nao embarcou
na canoa de que eram relacoes capitalistas as existentes
no campo, antes dessa modernizacao gigantesca que ocorreu

recentemente. Tu falas em relacoes que nao eram capita
listas, 0 Celso Furtado fala em relacoes feudais, 0 Rangel
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tambem, 0 Chico de Oliveira fala em classes camponesas •••

Em resumo o'que eu quero dizer e que ha urna especie de

unanimidade\entre os nordestinos em nao aceitar capita-
\

lismo no campo nurn passado, digamos numas decadas atras.

Gostariamos que tu tambem incluisses essa tematica em tua

resposta.

PROF. MANUEL - Tenho a impressao que e melhor responder por

partes. Jose Lins do Rego e urn romancista. Eu fui como ele

"menino de engenho". Nao sou parente dele, mas minha fami

lia e a dele tinham rela~oes proximas. Com Josue de Cas

tro tenho muita aproxima~ao de pensamento. Quanto a Gil

berto Freyre acho que trouxe contribui~ao notavel ao pen

samento brasileiro. Ele foi, a meu ver, da maior importan

cia pois foi ele que levantou 0 problema ecologico antes

de qualquer outro e 0 problema da interdisciplinaridadeen

tre as ciencias sociais, achando que nao havia uma socio

logia, uma antropologia, etc, mas uma ciencia social. Va

lorizando as varias ciencias sociais, ele fez na sua obra

uma analise da vida regional, identificando 0 Nordeste. Em

sua obra central ele analiza a sociedade e suas rela~oes

com a natureza. Sua contribuicao se agiganta ao lembrar

mos que ela foi dada na decada de trinta. Ele fez a recu

peracao do negro e do indio porque ate 30 os estudiosos

pregavam a superioridade do branco e a necessidade de tor

nar branca a sociedade brasileira. A Constituicao de 1934

lembrou-se do indio, mas procurando civiliza-lo, afasta

10 dos seus costumes e valores. Nao apresentava nenhuma

preocupa~ao com a cultura negra e india. Gilberto Freyre

teve esta preocupa~ao e analisou a contribui~ao dessas

duas racas a civilizacao brasileira. Agora, nao concordo

com Gilberto Freyre quando ele afirma que ha urna democra

cia racial no Brasil, que nao existe preconceito de raca,

que foram quase inexistentes os maus tratos aos escravos

- a escravidao em si ja e urn mau trato. Em Casa Grande &

Senzala ele analisou mais as relacoes entre senhores e es

cravos domesticos do que entre os senhores e os escravos

em geral. Tambem 0 problema sexual foi analisado na decada

de 30 por Gilberto Freyre - ele foi chamado injusta-
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"Coiteiros"

mente ate de imoral, de comunista, de perverso, de sem

vergonha porque tratava desses assuntos. Ha criticas tre

mendas da direita radical de entao contra ele; os inimigos

chamavam Casa Grande & Senzala de "Casa Grande sem sala".

Jose Americo de Almeida tern urna grande influencia para

a cultura nordestina e escreveu urn excelente ensaio - A

Paraiba e seus Problemas - que esta sendo editado (4q edi

<;;ao) pelo Senado Federal. Jose Americo pozem nao era ape

nas urn homem decultura mas urn politico militante, profun

damente autoritario e comprometido com 0 sistema depoder.

Foi tambem romancista tendo escrito urn romance muito im-

portante "A Bagaceira" e outros fracos como

e "Boqueirao".

Tenho 0 maior respeito eadmira<;;ao por Celso Furtado,

mas tenho tambem divergencias quanto ao seu pensamento.

Eu apoiei a a<;;ao de Celsona Sudene, profundamente nacio

nalista e progressista mas divergia do modo ·como ele orga

nizou a politica de povoamento do Oeste do Maranhao. Fiz

criticas a esta politica em"A Terra e 0 Homem"no Nordeste

e ao ocorrer 0 golpe de 64 estava escrevendo urn livro so

bre 0 Maranhao ern que fazia serias criticas a acao da

SUDENE. Oomogolpe,quando ele foi cassada e preso, con

clui que nao tinha 0 direito de publicar.nada contra a

politica do Celso e resolvi destruir 0 manuscrito. Assim

evitava que ele caisse ern maos dos vencedores e fosse di

vUlgado, a minha revelia.

As criticas que fiz a politica da SUDENE no Maranhao nun

ca me afastaram de Celso que sempre me deu 0 tratamento

mais cortez. Acho que Celso Furtado e urn economista com

grande preocupa<;;ao com 0 social, tern urna excelente forma

cao teorica e e muito realista. Ao meu ver quanto ao seu

posicionamentopolitico e cientifico ele vern sempre melho

rando, merecendo. omaior respeito dos estudiosos do Brasil.

Em 1974 eu coordenei na reuniao da SBPC, no Recife, urn

semtnar.t.o sobre 0 tema "~leio Ambiente, Desenvolvimento e

Subdesenvolvimento" organizado inicialmente pelo saudoso

antrop61ogo Douglas Teixeira Monteiro. Celso foi 0 princi

pal participante do mesmo e creio que foi a sua primeira
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conferencia no Brasil apos 0 golpe de 64. A atracao pelo

seminario foi de tal ordem que praticamente paralizou os

outros eventos da SBPC durante 0 horario em que se reali

zou. 0 Reitor da Universidade, Prof. Marcionilo Lins, por

tou-se corn a maior dignidade, apesar de ter havido pres

soes contra a realizacao do seminario e a ele compareceu

como simples assistente. Alem de Celso e do coordenador

fizeram palestras no mesmo Walter Leser/que seria depois

secretario de saude do estado de Sao Paulo, 0 ecologo Ig

nacy Sechs e 0 biologo Warwich Estevam Kerr. Celso ai fez

uma analise critica da teoria e da acao desenvolvimentis

ta sendo a grande figura do seminario.

Quanto a minha posicao quanto as relacoes economicas no

campo nunca defendi 0 feudalismo no caso brasileiro. Ou

tros colegasdo Nordeste aceitam como Alberto Passos Gui

maraes e Paulo Cavalcanti, mas os grandes defensores da

tese estao tambem no Sudeste, como ocorre com Nelson Wer

neck Sodre.

GEOSUL - Sao descendentes de urn baiano que era da Faculdade de

Direito, Nestor Duarte e essa tradicao toda passa por Cel

so Furtado, Ignacio Rangel, que nao ficam fa lando em ca

pitalismo diretamente.

PROF. MANUEL - Passa por mim tambem. Acho que a ocupacao do

Nordeste se deu em funcao do capitalismo comercial; para

mim a relaCao e capitalista e 0 Brasil foi uma decorren

cia da expansao capitalista do seculo XVI. Agora quando

consultamos os textos marxistas aprendemos que 0 modo de

producao nao funciona na pratica, e uma categoria abstra

ta, teorica e que quando ha 0 dominio de urn modo de pro

ducao existem restos do modo de producao anterior e indi

cios do modo de producao em gestao. Entao, acho que no mo

do de producao dominante, no capitalismo comercial, que

muita gente nao considera capitalismo, ha resquicios feu

dais e entao formou-se no Brasil um sub-sistema escravis-

ta, que tern alguns aspectos formais que lembram 0

de producao anterior, semelhancas forrnais e nao de

teudo. Dai Jacob aprender ter levantado 0 conceito
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escravismo colonial que eu aceito como um modo de producao

subalterno, dominado, dentro do capitalismo comercial, ate

a abolicao. A abolicao nao fol feita por acaso mas foi 0

resultado da evolucao do processo produtivo que tornou

anti-econ6mica e anti-social a escravidao. Surgiram entao
formas camponesas de relacoes de trabalho com arrendamen

tos e parcerias que precederam a chegada nos anos cin

qUenta das relacoes capitalistas mais puras. Gorender che
gou a admitir a existencia de urn modo de producao de tran

sicao entre 0 escravismo e 0 sistema assalariado, com 0

qual eu nao concordo. Admito que tenha havido e ainda ocor

ra nas areas mais tradicionais formas camponesas de rela
c6es mas que nao chegam a formar urn modo de producao de
pendente. 0 proprio Gorender em livro pUblicado pela Mer

cado Aberto ja recuou desta proposicao. Acho que 0 estu
dioso nao deve encarar marxismo como doutrina, muito menos
como religiao, de vez que 0 marxismo e urn metoda de tra
balho elaborado por Marx e seus seguidores com tal segu

ranca que ainda hoje esta no centro das discussoes e que

s6 pode ser aplicado em funcao do conhecimento da reali
dade.

Com base neste pensamento minha situacao na Geografia
brasileira ficou urn pouco esquerda porque combati 0 quan

titativismo enquanto pude por saber que ele tinha compro
missos com 0 crescimento economico sem desenvolvimento,
tentando legitimar a politica economica da ditadura, mas

combati tambem, em seguida 0 falso marxismo de alguns es
tudiosos brasileiros que pegavam as categorias abstratas
elaboradas por marxistas de terceira e quarta geracao e
tentavam aplicar a realidade brasileira que nao fora ana

lisada e refletida por Marx. Tratava-se, na realidade, de
intelectuais positivistas que tentavam dar uma versao po
sitivista da dialetica, quando e elementar que 0 marxismo
se baseia na praxis e sem 0 conhecimento da realidade nao

se pode refletir de forma marxista a organizacao do terri

t6rio e da sociedade. A diferenca entre crescimento e de
senvolvimento ja fora salientada na decada dos cinqUenta

por Francois Perroux, grande economista frances que nao

era marxista embora 56 hoje e que esta diferenca tem acei-
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tacao geral. Gostaria de salientar que apesar de nao.acei

tar muitas das proposicoes de Perroux, recebi grande in

fluencia intelectual do mesmo.

No Brasil, na decada dos 80, observou-se que mui-

tos autores leram textos de marxistas-positivistas, no ca

so dos geografos sobretudo Bunge e Harvey e tentaram apli

car de forma "metafisica" este falso marxismo ao Brasil.

Procuravam manter a linguagem hermetica dos quantitati-

vistas a fim de parecerem profundos em seus conhecimen-

tos. Esqueciam que 0 marxismo devia ser estudado em suas

fontes iniciais e que a praxis e fundamental para a com

preensao marxista das estruturas sociais. 0 conhecimento

emp~r~co tao desprezado pelos positivistas e pelos falsos

neo-marxistas e fundamental embora nao deva ser cultivado

como urn fim, mas utilizado na elaboraCao da formulacao das

teorias e na caracterizacao das categorias cientificas.

Quanto ao Ignacio Rangel que e urna das mais completas

formacoes de economista do Brasil e homem que sempre se

conduziu com dignidade, como cidadao e cientista, confes

so que nao tenho urn maior conhecimento de sua obra. Ape

nas Ii alguns dos seus livros e artigos.

GEOSUL - Teus contactos com 0 SuI do Brasil - Parana, Santa Ca

tarina e Rio Grande do SuI como ocorreram? Quais foram

os primeiros e a seqUencia desses contactos? Que impres

sao tiveste?

PROF. MANUEL - Inicialmente 0 meu contacto com 0 SuI do Brasil

se deu atraves da leitura de livros como 0 de Delgado de

Carvalho e de artigos de Leo Waibel, Orlando Valverde e

Emilio Williams e Osva1do Cabral. Tinha grande curiosi

dade com a problema da colonizaCao porque, no Nordeste,era

comum se afirmar que nao havia maior desenvolvimento por

que a regiao nao recebera colonos alemaes, italianos, etc.

o desenvolvimento do SuI seria assim 0 resultado da co10

nizaCao desenvolvida no seculo XIX e no inicio do seculo

xx. Em 1959 tive a oportunidade de visitar 0 Rio Grande

porque a AGB realizou a sua assemb1eia geral em Santa Ma

ria e fiz excursao a Julio de Castilhos e Tupancireta.
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Voltei em 1960 quando preparava para a Assembleia do AGB

a se realizar em Mossoro urn seminario sobre "problemas

agrarios no Brasil". A partir de entao tenho voltado va

rias vezes a trabalho ou a simples turismo. No Sul conhe

co razoavelmente 0 Oeste do Parana - fui eleito Presiden

te da AGB em Londrina - e dirigi equipe de pesquisa na re

giao de produCao de celulose e papel de Tibaji, em 1961.

Conheco superficialmente 0 Leste do Parana. Em Santa Cata

rina alem da ilha tenho maior conhecimento do Vale do Ita

jai, desejando em futuro proximo subir 0 planalto para ver

o processo de expansao recente em direcao a Argentina. No

Rio Grande tenho viajado bastarite e aguardocom ansiedade

a chegada do proximo mes quando devo i r a regiao missio

neira a fim de ministrar urn curso na Universidade de 'Ijui .

Como leitor aVido,costurno todas as vezes que YOU a urn

estado,adquirir livros dos autores locais e Ie-los com a

maior atencao. Deles recolho informacoes para minhas re

flexoes e sugestoes te6ricas muitas vezes de grande im

portancia. Recebo e leio com freqdencia 0 Boletim Gaucho

de Geografia e 0 Geosul . Quando disse na Fundacao Joaquim

Nabuco que i a dar urn curso em Ijui, urn colega, naturalmen

te brincando, perguntou onde ficava esta cidade, e 0 que

eu i a fazer la? Respondi que ficava na reg~ao missioneira

do Rio Grande do Sul e que era do meu maior interesse co

nhecer esta regiao e trocar ideias e fazer contactos corn

05 colegas que vivem e trabalham lao Acrescentei que se

recebesse convites de outras cidades como Erexim, Passo

Fundo, Cruz Alta, Santo Angelo, etc. voltaria a regiao com

o maior interesse, tirando grande proveito para a minha

formacao de pesquisador. 0 que me interessa mesmo, a minha

meta e conhecer e compreender 0 Brasil.

Para atingir esta meta tenho viajado e lido muito. 0

unieo es tado brasileiro que nao visitei e Roraima e s6 sai

do Brasil para 0 exterior em 1964, com 42 anos de idade.

quando ja conhecia razoavelmente 0 meu pais. 0 conhecimen

to da Amazonia, iniciado em '1955 e eontinuado com visitas

eonstantes a regiao e da maior importancia para mim e foi

enriquecido com urn periodo em que fiquei algurn tempo no

Acre, ministrando urn curso em sua Universidade e foi com-
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plementado este ana quando me demorei em Rondonia,

Amazonas e no Para (vale do Xingu) a fim de realizar

quisas sobre a producao de cassiterita, financiada

no

pes

pela

CNPq.

Este ana gracas ao convite do professor Scheibe, tenho

tido a oportunidade de urn maior contacto com Santa Cata

rina, trocando ideias com colegas e alunos e viajando mais

uma vez ao Vale do Itaj~i e a zona carbonifera (Tubarao)

onde pzofe r I conferencia na universidade locaL Espero

aprofundar as minhas relacoes com os colegas catarinenses.

GEOSUL - Prof. ~anuel, 0 senhor tambem foi professor secunda

rista em Pernambuco? 0 senhor trabalhou tambem em livros

didaticos de Geografia, tanto ministrando cursos como par

ticipando de elaboraCao. Como e que 0 senhor ve a questao

do livro didatico de Geografia no seu tempo de aluno, no

seu tempo de professor e hoje dentro da trajetoria de en

sino da Geografia no Brasil?

PROF. ~ffiNUEL - Olha, no tempo em que eu era aluno estudava-

se Geografia nos cinco anos de g~nas~o e no segundo ano

do pre-juridico (Geografia Humana). Confesso que como es

tudante de ginasio recebi uma forte influencia de urn pro

fessor de Geqgrafia, Mardonio Coelho que era estudante de

direito e ao Se formar abandonou 0 magisterio. Em classe

ele nao so adotava livro moderno,como trazia livros sobre

areas do Brasil para que fossem lidos e discutidos. Me

lembro bern de urn deles 0 "A Planicie Amazonica" de Rai-

mundo Moraes. No curso pre-juridico fui aluno de Mario La

cerda que era muito didatico, durao, eXigente e que ba

seava suas aulas sobretudo em Jean Brunhes. Na epoca foi

aberto urn concurso para professor catedratico do Ginasio

Pernambucano e inscreveram-se no mesmo tanto Mario Lacerda

com uma tese sobre "Pernambuco Tracos de Sua Geografia Hu

mana" COIlP Gilberto Osorio com "Amazonia, urn Complexo An

tropogeografico" alem de outros professores como Mota Fi-

lho e Alfredo Menezes. Li estas teses que em alguns as-

pectos eram inovadoras. Na Faculdade de Direito como ja

salientei continuei as minhas leituras na area das cien-
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cias socials incluindo a Geografia.

Licenclado passei a ensinar em colegios particulares,

usando os textos de Aroldo de Azevedo muito difundidos em

todo 0 pals. No inlcio dos anes cinqUenta esteve no Reci

fe 0 editor Carlos Costa, que fundava a Editora do Brasil

e procurava posslveis autores de livros para 0 ensino me

dio, alegando que em Sao Paulo e no Rio os melhores auto

res ja estavam vinculados a editoras. No Nordeste espera

va encontrar autores potenciaisque produzissem bons li

vros didaticos. ' Convidou entao a Hilton Sette para escre

ver uma serie de livros de Geografia, e este, achando a

tare fa pesada para desempenhar sozinho me convidou para

colaborar com ele. Fizemos entao as series do Ginasio e

do Colegio que tiveram boa adocao de 1952 a 1969. Como

era professor e 'autor trazia 0 livro e testava nas clas

ses, fazendo modificacoes a proporcao que notavaalgum

problema. Durante 0 perlodo em que militei no ensino se

cundario particular e oficial ~ fui catedratico do Gina

sio Pernambucano - eu pude manter 0 livro atualizado cien

tifica e didaticamente. Em 1970 quando deixei 0 ensino me

dio passei a ter dificuldade de atua1izacao e abandonei

para autores mals jovens e engajados 0 espaco a ser explo

rado.

No Ginasio Pernambucano entrei como catedratico interino

em 1958 e em 1963 fiz 0 concurso coma tese "0 Vale do

Siriji: Um Estudo de Geografia Regional". Ensinei al ate

1969 porque a partir de 1970 fui dispensado de aulas para

escrever uma Geografia de Pernambuco e urn livro sobre 0

Recife - 0 primeiro publicado pe1a Secretaria da Educacao

e 0 segundo pela Editora daUFPe - e em seguida fui posto

a d isposiCao da Reitoria da Universidade de Pernambuco,

pertencente ao estado . Ai permaneci ate 1985 quando me

aposentei por tempo de service .

Foi 0 afastamento do ensino medio que me levou a encer

rar as minhas atividades como autor de livros didaticos,

pois no perlodo 0 ensino medio foi massificado, teve ou

tras motivacoes e, no Nordeste passou a haver uma grande

carencia de material de ensino. Fazer 1ivros didaticos era

urn born negocio - tive uma Geografia Geral para 0 curso de
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colegio que se vendia cerca de cem mil exemplares por

ano - mas fora da atuacao na area,nao tinha condicoes de

continuar. Este mesmo motivo me impedia de falar sobre os

textos atuais, pois nao tenho usado os mesmos.

GEOSUL - Mas como e que 0 senhor ve hoje os livros didaticos?

PROF. ~1ANUEL - Nao tenho nenhurn contacto com 0 ensino medio

porque fiquei lecionando apenas na Universidade a partir

de 1970 e, nos ultimos anos (a. partir de 1976) s6 na p6s

graduacao. Raramente tenho pegado em livros de texto,quan

do por exemplo, vou orientar os meus netos e em geral es

tes titulos sao ruins. Quero fazer excecao para os livros

dos professores Melhem Adas, Guiomar Goulart e David Mar

cio que me parecem ter um bom nlvel didatico e de conteu

do. Estes eu tenho foleado e acho que sao muito bons e

adaptados a realidade e ao momento historico em que vive

mos. A Guiamare uma profissional admiravel, de vez que

apesar de haver feito uma carreira universitaria brilhan

te esta sempre preocupada com a geografia a nivel medio,

preocupacao que se observa tambem no Prof. Jan Bitoun,

coordenador do Curso de Mestrado em Geografia da UFPe,

que ao lado de sua atuacao na p6s-graduacao tem grande

preocupacao em desenvolver urn programa de contacto e ori

entacao a professores de ensino medio. Me convidou recen

temente para participar deste trabalho, mas fui franco di

zendo "Jan, se eu me meter nisto vou te atrapalhar. Bste

nao e 0 meu centro de interesse. 0 meu centro de interesse

e 0 estudo teorico da geografia, de um pensamento geogra

fico brasileiro baseado no conhecimento da realidade bra

sileira e preocupado em dar uma contribuicao a solucao dos

problemas do pais. Ja e muita preocupacao para uma pes
soan.

GEOSUL - Bern, acho que nao podemos encerrar sem uma pergunta

da tua experiencia no primeiro governo de Arraes.
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PROF. MANUEL - No primeiro governo de Arraes eu tentei fazer

urna politica de acordo com 0 pensamento dela, que coinci

dia com 0 meu.Essa polltica visava levar ao pequeno pro

dutor 0 credito agricola oficial e a assistencia tecnica.

Entao a pedido dele fiz urn projeto criando urn ergao o'~ru

po Executivo de producao de Alimentos" (GEPA) que levaria

o credito agricola ao produtor atraves de convenios do

Estado com 0 Banco ,do Brasil. Arraes fez alteracoes ao

projeto e criou 0 GEPA por decreto, me designando para ser

o'Superintendertte do mesmo. Convidado ponder~i que nao

tinha experiencia admin~strativa, mas ele insistiu que eu

por ter born senso e conhecimento da problematica agraria

estadual era a pessoa indicada para dirigf-lo. Convem

lembrar quenesta ocasiao eu acabara deescrever "A Terra

e 0 Homem no Nordeste". Dispuz de grande mobilidade po

dendo requisitar funcionarios e viaturas dasvarios se

cretarias e despachava diretamente com 0 Governador. Esta

atuacao e 0 dinamismo que dei ao grupo provocou ciumes no

Secretario da Agricultura - Padre Vanderlei Simoes - mas

ele sempre manteve urn alto relacionamento e espirito de

cooperacao. 0 que visavamos era atingir as metas do Gover

nador. Quando este secretario foi substituido por Jader

de Andrade - que seria meu companheiro de prisao apes 0

golpe de 1964 - a cooperacao foi ainda mais intensificada

e trabalhavamos juntos para 0 sucesso de urn governo ver

dadeiramente popular.

GEOSUL - Esse pequeno produtor era sempre urn pequeno

tario?

proprie-

PROF. MANUEL - Nao, nao necessitava ser proprietario para ter

acesso ao emprestimo. Quando 0 programa foi interrumpido

em abril de 1964 ja haviam side feitos, em tres meses, 45

mil contratos de emprestimos. Tambem participei da Dire

toria do BANDEPE (diretor da carte ira agricola por alguns

meses) e do Conselho Estadual de Educacao. Com 0 golpe

de 31 de marco eu fui preso, respondi inqueritos, foram

feitos levantamentos contabeis e de atuacao ideolegica no

GEPA, mas nao fui indiciado.
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Voltei entao a Faculdade para reiniciar os meus cursos,

mas no primeiro dia urn aluno se aproximou de mim e disse

"Professor, nao me queira mal porque estou curnprindo minha

obrigacao, mas sou do DOPS e tenho ordens para gravar as

suas aulas". Que podia fazer, disse "sente na frente e

grave". ~ evidente que me senti coagido e escrevi aos pro

fessores Rochefort e Mombeig informando da situacao e so

licitando uma bolsa de estudos para a Franca. Concedida

a bolsa solicitei licenca do governo federal para me au

sentar do pais, de vez que esta era indispensavel para um

funcionario viajar ao exterior. Ao encaminhar 0 pedido de

licenca, 0 Diretor da Faculdade, Duarte Dias que era urn

amigo meu e se portara com a maior decencia no decorrer

dos acontecimentos, me disse "voce esta iouco, voce e mal

visto pelo governo, 0 DOPS me avisou que gravava as suas

aulas e voce pede licenca para se ausentar do pais com to

dos estes antecedentes?" Respondi "Peco licenca porque

eles concluiram que eu nao cometi nenhum crime, estou me

Ihor do que voce que nao foi investigado". Tanto 0 Go

verno Federal como 0 do Estado me concederam a licenca e

viajei para Paris, fiz os cursos a que me propuz e regres

sei quando a situacao havia side amainada. Na Universi

dade desenvolvi meus cursos mas nao tinha possibilidade de

ascencao a cargos de direcao a nivel superior, a chefia de

departamento ou coordenadoria de cursos. Apesar disto fui

eleito duas vezes para 0 Conselho Universitario e fiz opo

sicao a chamada reforma universitaria imposta pelo acor

do MEC/USAID que alienou completamente 0 sistema univer

sitario brasileiro.

Em 1970, ao serem implantados os cursos de pos-graduacao

fui convidado para ser 0 coordenador de Economia com a

garantia do Reitor Murilo Guimaraes e do Vice-Reitor Mar

cionilo Lins de que nao sofreria pressoes politicas. Fui

assim me reintegrando a vida universitaria.

Em 1969 0 Governador Nilo Coelho, pensando que 0 pais

caminhava para a redemocratizacao organizou urn Grupo de

Trabalho da Reforma Agraria, que deveria fazer sugestoes

sobre a aceleracao das medidas de reforma agraria ao GERA

- Grupo Executivo de Reforma Agraria - criado no Governo
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Costa e Silva. Fui nomeado Presidente do mesmo apesar de

informar ao Governador que me opunha ao governo dito "re

volucionario" e que continuava solidario com Miguel Arraes,

entao exilado na Argelia. Nilo era urn homem aberto e me

afirmou que eu prestaria urn servico ao pais e nao ao seu

governo, com 0 qual nao teria nenhum compromisso politi

co. Na instalacao do GERA fiz urn discurso externando as

minhas posicoes politico-ideologicas, na presenca de re

presentantes dos varios setores do governo e das forcas

armadas e nesta ocasiao Jose Francisco da Silva, que era

vice-presidente da Confederacao dos Trabalhadores Agrico

las (CONTAG) elogiouo Governador pela escolha e me con

siderou pessoa de confianca dos carnponeses, apesar de fi

Iho de senhor de engenho. Jose Francisco que trabalhara

ern Vicencia conhecia a atuacao minha e de minha familia

ern relacao aos trabalhadores rurais.

A comissao era composta por tecnicos de estado, por re

presentantes da Igreja - 0 famoso Padre Melo -, dos pro

prietarios de terra e dos trabalhadores rurais e fez uma

serie de 54 proposicoes visando intensificar 0 processo de

reforma agraria. 0 Governador recebeu e publicou 0 uocu

mento, mas veio 0 AI-5, viu-se que haveria urn retorrto e

nao se falou mais em intensificacao de reforma agraria.

Fui afastado da area de planejamento e me recolhi a Uni

versidade que era 0 meu verdadeiro campo de acao.

Em politica militei no MOB, depois no PMOB e participei

da carnpanha ern favor da eleicao de Arraes para deputado

federal ern 1982 e para governador ern 1986. Hoje meu tra

balho se concentra no CEHIBRA, da FundaCao Joaquim Nabuco.

Estou desenvolvendo uma pesquisa sobre a producao mineral

no Nordeste e Norte do Brasil com 0 apoio do CNPq e do

CETEM e espero contribuir nesta crise corn os meus esforcos

para que 0 Brasil se encontre e caminhe para urna democra

cia social de que todos participem e se beneficiem e nao

apenas os restritos grupos dominantes que exploram 0 pais.
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