
A educagäo como tema do
pensamento autorithrio no Brasil

Marcos Cezar de Freitas*

Apresentaremos uma analise sobre o autoritarismo no Brasil.
Especialmente, investigaremos os escritos de Alberto Torres,
Francisco Jose de Oliveira Vianna e Antonio Jose Azevedo Ama-
ral. Por que eles e näo outros?

No meu entender, os trés autores produziram interpretacOes
essenciais a ideologia autoritaria, no Brasil. Respondem por uma
"linha de pensamento" que nasce nos anos 10 e sobrevive corn
muita forca ate os anos 60 de nosso seculo. Alem disso, deram
organicidade a temas que marcaram a sociologia nacional e que
compuseram seus prOprios metodos de investigacdo. Destarte, por
exemplo, o tema indOstria vai sendo tratado de forma diferenciada
no "interior" do pensamento autoritario a medida que emergiu a
questdo da industrializacdo como ponto fulcral a consolidacão e
mesmo a continuidade do capitalismo no Brasil. Ndo por acaso, o
corporativismo, enquanto objeto de reflexAo, ganhou tratamento
aprofundado por tais autores. A busca da consolidacäo da inchlstria
nacional não tras de carona a questao operaria? Outros temas como
Estado e democracia ganharam densidade e desdobramentos em
outros assuntos "sequestrados" por tais ideOlogos. Por exemplo,
cultura e autoridade foram apresentadas de forma associada e aju-
daram a compor tratados e mais tratados a respeito da "personali-
dade" nacional.

0 que tentaremos evidenciar e a auséncia de casualidade na
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escolha de determinados temas por tais autores. De uma forma
especial faremos urn desdobramento corn vistas a apreensao do
tema EDUCACAO nas interpretacties e prescricaes relativas ao
futuro do Brasil. Tais autores eram modernizadores e possuiam
uma concepcdo prOpria sobre educacdo e cultura. A apropriacào de
temas estratagicos muitas vezes foi feita no sentido de refutar a
liberal democracia, considerada muitas vezes imprOpria ao Brasil.
Porem, do ponto de vista das realizacOes, o Estado autoritario
teria sido o "ponto Otimo" de concretizacäo de "nosso" capitalismo
periferico, sistematizando, na pratica, uma sociedade moderna,
industrial e pacifica?

Passemos aos autores.

Alberto Torres
Embora rid() esteja citado por Ivan Lins em A HistOria do

Positivismo no Brasil, sem diwida uma obra de referéncia, Alberto
Torres foi urn atento leitor das obras de Augusto Comte. Razdo
pela qua) seu referencia! de sociedade, organizacao nacional e futu-
ro sào profundamente marcados pela nocão de ordem. Militante
republicano, na virada do seculo XIX para o XX, nao hesitou ern
escrever no Jornal 0 Povo: "A Republica é o governo normal das
sociedades civilizadas, e o estado de perfeita autonomia social, é o
regime das for-9as nacionais, para o progresso, dentro da ordem."
(Jornal "0 Povo", 1899).

A ideia de progresso vinculada a ideia de ordem vai marcar
sua producào te6rica, alem de leva-lo a organizar suas concepcOes
sobre politica em torno dos temas organizacdo nacional, desenvol-
vimento de uma nacionalidade e anti-imperialismo. Itens explana-
dos a exaustao em seus escritos na tentativa de influenciar seus
contempordneos a participar da empreitada que tornaria o Brasil o
"berco de uma nova civilizacao". Dizia:

Vem a pelo assinalar aqui o fenOmeno mais importante da
evolugao do espirito humano, no desenvolvimento do individuo
e na marcha da sociedade, fenlimeno que recorda a lei dos
trés estados de Augusto Comte, mas que encontra sua mais
justa forma no principio: o espirito humano evolui do estado
imaginativo e inventivo, para o positivo, na razao direta do
desenvolvimento da razao e no inverso do imperio das neces-
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sidades. 0 homem e a sociedade sonhavam e criavam solu-
göes, quando obedeciam a necessidade concretas e materiais;
observam e raciocinam, a proporgeo que tern necessidades
mais complexas e espirituais. Este principio pode ser formula-
do desta outra forma: o espirito humano evolui do imaginärio
para o positivo, e do emotivo para o racional. Resulta disto
que, se os fentimenos sociais escapam ao dominio do calcula-
vel, a evolugeo humana apresenta-se oposta a lOgica, que lhe
permitiria tracar a esta no passado, por isso que se afasta do
dominio da raze° e da experiencia a proporgeo que se distan-
cia nas primeiras idades. 0 progresso é o restabelecimento da
evolugeo na vida social, pela coordenageo dos fatos psiquicos,
gragas a revelageo e interpretacao racional da experiencia

(Torres, 1938a, p.36-7)

0 laboratOrio que se apresentava para teste de seus postulados
era a prOpria sociedade brasileira, entendida como urn pais que
ainda n'ao era uma nava°. "Nossos problemas (...) correspondem
aos problemas apresentados pela nossa terra, pela nossa gente."
(Torres, 1915, p.19), sentenciava. Ou seja, suas analise foram
construidas em tomb da ideia de que o Brasil deveria engendrar urn
processo de desenvolvimento autonomizado em relacao ao capita-
lismo estrangeiro, orientado pelo atendimento a indole obreira do
brasileiro corn o objetivo de tornar-se urn modelo civilizatOrio a
partir das prOprias raizes.

Todo contend° teOrico-politico de Alberto Torres sera perme-
ado por esse nacionalismo. Sua trajetOria encarnard quase que de-
miurgicamente a dualidade pais legal X pais real.

A consolidaedo da nacdo brasileira, no seu entender, passava
decisivamente pela opeäo pelo Brasil real, que era apontado como
o pais do campo, anti cosmopolita, nao o pais urbano, amigo do
imperialismo belie°. Tal nacionalidade seria forjada pelas "grandes
mentes" que tutelariam os passos populares na construcdo nacional:
"a ordem social da neck) organiza a subsisténcia e o exit° de todos.
Do [Aria ao rei, todos sabem que a defesa de suas vidas contra o
inimigo esta sob guarda da naca'o, e que tern a sorte confiada aos
meios de vida, estabelecidos pela sociedade e por ela regulados; a
fortuna do individuo é a fortuna da nava(); a fortuna da nava°, for-
tuna do individuo." (Torres, 1938b, p.20)

A seu ver, fazia-se mister afastar do povo brasileiro seus ini-
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migos: o liberalismo, portador do individualismo corrosivo; o co-
letivismo que assim que deixasse de agir como utopia revelaria sua
verdadeira face opressiva, e a democracia considerada inapropriada
ao Brasil. Suas antipatias podem ser apresentadas assim: "Entre o
individualismo, que exagerou o valor da propriedade e do capital,
multiplicando-lhes os meios de supremacia, com uma infinidade de
privilegios	 fundados na solidariedade e no prestigio dos grupos
de argentarios, de industriais e de proprietarios, apoiados em insti-
tutor juridicos protetores de monopOlios, e protegidos por leis de
restricao industrial e de protecao mercantil, esmagando a livre ini-
ciativa e a ambicao dos homens sem fortuna; e o socialismo, que
pretende anular o estimulo e a forca das capacidades individuais no
comunismo e socializacao dos interesses e dos meios e instrumen-
tos de atividade, ha uma formula conciliadora de justica social,
que, baseando-se sobre o direito do homem a obter os elementos
necessarios a vida sa, no moral e no fisico, deixa espaco para as
desigualdades naturais, decorrentes das forcas dos individuos. A
supressao dos elementos artificiais de desigualdade realizard a
igualdade relativa e o bem estar geral, desde que todos os individu-
os, possuindo os elementos essenciais a vida (...) puderem por em
acao a capacidade de trabalho indicada pela lei da aptidao".
(Torres, 1938a, p.158-9)

0 que propunha entdo?
Diante da guerra emergente, que a expansao imperialista indi-

cava no horizonte, propunha urn Estado nacional ultra centralizado,
autonomizado e fortalecido em relacao ao cenario internacional,
revestido de uma grande autoridade a prescrever uma sociedade de
pequenos proprietarios.

0 Brasil tern de ser uma repUblica social por forga de seu des-
tino, e da fatalidade de seu surto na era da questa() social; e
tern de ser, intuitivamente, uma repUblica agricola.	 preciso
que seja, porêm, uma repbblica social, prudente e conservado-
ra, para que o povo nao sinta urn dia a necessidade de arran-
car a forga o que os governos podem Ihes dar dentro da or-
dem.

(Torres, 1938a, p.168-9)

Tal universo ideacional emerge do caldo politico cultural que
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se estabelece ao inicio do seculo, quando se pôem efetivamente
questOes como modernizar o Brasil. Alberto Torres esti em urn
momento anterior a grande efervescéncia dos anos 20, mas estard
decisivamente presente no coracao teOrico/motivador dos movi-
mentos nacionalistas que se constituiram a partir de entao.

Entretanto, urn de seus mais contundentes legados ao pensa-
mento autoritario brasileiro sera o posicionamento politico teOrico
em torno do nacional ruralismo.

Remonta ao fim da Monarquia brasileira urn caloroso debate
em torno do tema industrializacao. Urn debate no contrafluxo da
economia brasileira que estava centrada no modelo econOmico
agro-exportador dependente.

0 movimento em prol da industrializacao era conduzido por
figuras esporadicas, que encontravam na imprensa, na Camara dos
Deputados e no Senado um espaco a vazao de ideias muito marca-
das pelo ufanismo. Pode-se citar a atuacdo de parlamentares como
Felicio dos Santos, Amaro Cavalcanti, Serzedelo Correa, Alcindo
Guanabara, Americo Werneck, entre outros de menor destaque.

As discussOes em torno da industrializacao do Brasil, nesse
periodo, passam por transformacOes de ordem ideolOgica, em seu
percurso, ao longo da denominada Repilblica Velha, o que dificul-
tou aos militantes do industrialismo conduzir a sedimentacao do
discurso em torn que se apresentasse como progressista.

Do Congresso Nacional, os pronunciamentos a respeito ja in-
dicavam que o andamento dos debates nos principais centros pas-
saria pela controvertida questao do relacionamento corn o capital
estrangeiro, e com os efeitos corrosivos da evasào de riqueza naci-
onal. Assim falou Alcindo Guanabara:

Ha de fato um misterio, o misterio da nossa progressiva mise-
ria. Somos urn povo que trabalha, urn povo que produz, que tern
por assim dizer o monopOlio virtual de dois géneros indispensaveis
e nao vemos o fruto de nosso trabalho, nao gozamos o resultado de
nossa producao, somos cada vez mais pobres!

Em 15 anos, so pelos portos do Rio de Janeiro e Santos expor-
tamos café no valor de 333.000.000 de libras. Tao enorme soma
fundiu-se e desapareceu, ninguern sabe onde para. Somos pobres e
nao capitalizamos." (Guanabara, 1896, vol. VI, p.109.)

0 desconsolo diante do fato de que o processo de acumulacäo
brasileira nao resultava nem mediata, nem imediatamente em pros-
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peridade, vai conduzir os posicionamentos dessa pequena
cia a contradicOes endOgenas relacionadas ao tema nacionalismo:

Ninguêm ignora que o capital é a alma mater da indOstria, e em
uma de suas fases sobretudo ele precisa ser o seu motor ordi-
nerio e constantemente progressivo; é no periodo inicial ou
educativo (...) ate que a inc:Istria chegue a robustez completa
de sua organizageo. Como todo menor ela precisa de proteceo
e amparo; isto e, enquanto a indOstria neo houver atingido ao
seu inteiro desenvolvimento, de modo a conseguir, pelo em-
prego das pr6prias forcas, os elementos progressivos da sua
existéncia, — ele näo pode dispensar-se do capital estrangeiro
o qual, sere depois, pago e bem remunerado.

(Congresso Nacional, 1892, III, p.42)

0 seculo XX é aberto ao som de tail toadas que encontravam,
na pratica, guarida junto a confusa politica monetaria emissionista
que marcou a primeira decada. Mas, na realidade, as discussOes
mais acaloradas em torno da industrializacdo brasileira v -do ser
influenciadas pelas concepcOes em yoga que consideravam o Brasil
urn pals eminentemente agricola.

A forca estrutural de tal fato fez com que o clamor proferido
por Guanabara a que nos referimos fosse acolhido corn simpatia
pelos que refletiam a respeito. Destarte, do seio do pensamento
industrial ista irrompe urn nacionalismo econOmico precursor de um
debate intenso em torno da polaridade indüstria natural x indilstria
artificial. A primeira associada ao que se tinha como vocacdo natu-
ral de urn pals centrado no campo. Uma inch:Istria pautada no acer-
vo prodigioso de bens naturals e materias primas que o Brasil pos-
suia e que seria o mobile de uma industrializacao realizada apenas
em torno das necessidades nacionais. A segunda apontada corn urn
projeto de industrializacdo nocivo porque fomentador de necessi-
dades alheias a urn povo de modos simples. Uma industrializacdo
artificial porque ensejava uma producdo onerosa de bens que po-
deriam ser importados por custos considerados mais plausiveis.

A medida que esse debate tambern se mesclava ao da aceita-
cdo ou nao do capital estrangeiro, gestava-se, a partir desse niicleo
de reflex -Oes, urn componente bastante caro ao pensamento autori-
tdrio, a ideia de Brasil como uma nacdo rural.

Nicia Vilela Luz trata a quest -do da seguinte forma, a partir de
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urn defensor da "inc:Istria natural", Americo Werneck:

ruralismo que se evidencia no pensamento de AmArico Wer-
neck e o protesto contra a predominancia do elemento urbano
na politica republicana, traduzir-se-ao, na segunda dêcada do
sêculo XX, num movimento mais radical de franca oposicAo a
industrializacAo e a urbanizacäo do pals. A reacão ruralista ti-
nha, evidentemente, suas raizes nas tendéncias fisiocratas
(...) do pensamento econOmico brasileiro. A predominAncia
das atividades rurais, no Brasil, ndo deixou de favorecer a
eclosAo de uma mentalidade que encontrava nas doutrinas fi-
siocratas uma justificativa para uma economic de base essen-
cialmente agricola. NAo se limitavam porêm, aos principios
econOmicos, os ideais desse grupo ruralista. Transcendendo a
ordem econ6mica, penetravam nos dominios da moral, preco-
nizando uma filosofia anti-industrialista, anti-urbana, ressaltan-
do a superioridade da vida do campo.

(Luz, 1978, p.91-2)

Porem, tal caldo ideolOgico so Ode chegar corn a forca que
chegou a decada de 20, porque sofreu a intervened() te6rica contun-
dente de Alberto Torres, que, alem de incorporar o tema, revestiu-o
corn seus amides, tutelando-o sob sua lideranca.

A pregacdo nacionalista de Alberto Torres desenvolveu uma
critica mordente a civilizacdo urbano-industrial, politico-moral. A
cidade, em sua obra, apresentava-se como depositaria do desvirtu-
amento politico-moral responsdvel pelos problemas que o pais
passava. 0 cosmopolitismo era apontado como o grande problema
nacional. 0 desvio da vocacdo agraria era apontado como a renan-
cia ao designio civilizatOrio que ao Brasil era dado cumprir. Dizia:

desequilibrio das sociedades modernas resulta, principal-
mente, da deslocacdo constante das populacOes das zonas ru-
rais para as indOstrias, do esforco produtivo para as manufatu-
ras e para o comêrcio. 0 Brasil tern por destino evidente ser
urn pals agricola: toda a acdo que tenda a desviA-lo desse
destino A urn crime contra sua natureza e contra os interesses
humanos.

(Torres, 1938b, p.214)

Permanecendo o Brasil em sua natural vocacdo agraria nä°
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passaria pelo perigo de deparar-se corn a ruina da ordem: a Revo-
lucao.

Nä° temia apenas os ventos revolucionarios. Repudiava a in-
fluéncia liberal europeia, especialmente a francesa. Apontava para
um duplo movimento: o de recolher-se no espirito sertanejo e o
abandono ao "voyeurismo" ern , relacao aos costumes europeus.
Nesse sentido, ampliou suas restricties, inclusive, a imigracdo es-
trangeira, entendida como saque e vilipendio, alem da questao mo-
ral mais eloquentemente apresentada:

No estado de desequilibrio entre a distribuicao das populacOes
e o aproveitamento das terras, que caracteriza uma das faces
mais graves do problema mundial, o destino do Brasil nao
pode ser o de oferecer novas regiiies a explorar e novas rique-
zas as ambicOes imediatas dos povos superpovoados ou ex-
cessivamente ricos, mas o de it realizando, a medida que o
estudo dos problemas da sua natureza o permitir, corn a insta-
lacâo quase patriarcal, a principio, dos colonos, e corn o esta-
belecimento agricola de carater mais industrial, depois, a solu-
câo do problema fundamental da sociedade contemporanea
que consiste em fazer regressar o homem ao trabalho da pro-
ducao — as indOstrias da terra.

(Torres, 1938b, p.214)

0 nacional — ruralismo tera vida longa. Plinio Salgado, por
exemplo, afirmard mais tarde: "NOs, caboclos dos trepicos, pro-
clamamos, em face de uma civilizacdo que nos quer deprimir, os
sagrados direitos do homem brasileiro." (Salgado, Manifesto da
Legiao Revolucionaria de 1932).

0 temor a exacerbacao da questäo social no Brasil ampliara as
preocupaceies manifestas no pensamento autoritario. Nesse sentido,
urn erudito analista da sociedade brasileira, merece ser estudado
com atencao.

Oliveira Vianna
Ao conceber a sociedade organizada a partir de corporacOes

profissionais, idealizando a acäo mediadora do Estado como refe-
réncia principal a efetivacdo de seus postulados, Francisco Jose de
Oliveira Vianna contribuiu decisivamente coin a construcäo de
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uma teoria autoritaria no Brasil dos anos 30. Tal teorizacAo em
razdo do prestigio do autor constituiv-se em ponto de fluxo e vazdo
a uma mundivisào autoritaria e elitista. Dando sequencia a temitica
problematizada por Alberto Torres, consolidou junto ao pensamen-
to sociolOgico brasileiro a dualidade Brasil real x Brasil legal. A
partir da necessidade de superar essa dicotomizacAo, desenvolveu
os principios de uma "revolucao restauradora" centrada em uma
planificacdo reform ista, de onde se pode vislurnbrar o horror as
mudancas estruturais. Ou seja, dos gabinetes que ocupava, Oliveira
Vianna constantemente reclamava urn capitalismo que se ajustasse
a fim de ndo inviabilizar — se. Sua pregacdo direcionou-sea classe
dirigente corn o fito de apontar-Ihe mecanismos, tecnicas para que
se tornasse tambem dominante a partir do que chamou de "tecnica
autoritaria". (Vianna, 1982, p.685) 0 corolario de tal tecnica é dado
pela proposicdo de "urn Estado pedagogo, edificador da nacdo e
inspirador do civismo, que se destinaria a organizar uma sociedade
vista quase em estado de natureza." (Vieira, 1981, p.16) Destarte, a
pregacdo do autoritarismo ao longo de sua obra, é a justificativa
pragmatica para quem, diante de uma populacdo considerada inca-
paz de transformar-se de per se, prescreve, em continuidade ao
pensamento de Alberto Torres, uma subjetividade denominada
visa() realista de Brasil.

0 avanco e a busca da consolidacão do capitalismo brasileiro,
em direcdo a urn processo mais sOlido de industrializacAo, nao arre-
feceu em Oliveira Vianna a predisposicao em apreender o Brasil
como pais essencialmente agrario, composto por ads e vitima per-
petua de seus descaminhos coloniais.

0 comportamento investigativo de Oliveira Vianna é revesti-
do de ecletismo, uma vez que retem dos autores que le apenas o
que the convem, mantendo uma tradicão que remonta a Silvio Ro-
mero. Como leitor do pensamento politico conservador centro-
europeu, solidificou em seu metodo a ideia de cultura politica, re-
colhendo corn suas premissas sociolOgicas o que chamava de es-
sencia popular, de onde subtraia urn comportamento politico consi-
derado atavico. Ao contemplar esse atavismo politico, considerou
inapropriada ao modus vivendi brasileiro, a implementacão da libe-
ral democracia, ideia "fora de lugar", prepria apenas aos escandi-
navos e anglo-saxties. A sociedade brasileira necessariamente de-
veria submeter-sea acAo coordenadora de um Estado forte, uma
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vez que sua personalidade clfinica the subtraia a tendencia a soli-
dariedade horizontal. Ao seu ver, reconhecer tal quadro politico-
etnolOgico, seria assumir, coal precisao, o que realmente somos:
"nao hi razao para nos envergonharmos de nossos clds, da nossa
politicagem e dos seus complexos politicos. Somos assim porque
nao podemos deixar de ser assim; e so sendo assim a que podere-
mos ser como nos somos." (Vianna, 1982, p.713.)

A seu ver, a solucao dos problemas nacionais seria apresen-
tada por um Estado corporativo. As corporacOes eram prescritas em
oposicao as instituicOes de feitio liberal. Seus ataques esforcavam-
se em evidenciar a impraticabilidade da democracia nos moldes do
liberalismo, e os argumentos que utilizava desmoralizavam o su-
fragio universal e, consequentemente, o Parlamento como um todo.

Ao sistematizar seus ataques exalava um dos referenciais mais
significativos de sua planilha teOrica — a ideia de que o mundo
esti dividido entre capazes e incapazes, e que o bloco dos capazes é
o inico segmento capaz de forjar as elites condutoras da nacdo. Por
isso, quando se refere ao sufragio, nao hesita em dizer: "nao é que
a universalizacao do sufrigio seja, em si mesma, condenivel; ao
contrario, das tecnicas da democracia é uma das mais seguras e
eficientes — desde que seja aplicada por cidadaos capazes deste
regime." (Vianna, 1982, p.722).

Em tomb da divisào do mundo entre capazes e nao capazes
conclui com rapidez que o sufragio, no Brasil, tem um carater anti-
cientifico, posto que, sempre resulta dos desmandos da passionali-
dade. Partindo de tais conclusOes, considerou "o sufragio universal
e o sufragio igual anticientificos, quando aplicado sistematicamen-
te. Pela pluralidade de sua estrutura cultural e pela diversidade de
sua estrutura ecolOgica, o nosso povo esti exigindo tambem uma
pluralidade de sistemas eleitoriais ou, mais exatamente 	 uma
pluralidade de eleitorados." (Vianna, 1982, p.726.)

Em moldes durkheimianos articulou um discurso em tomb da
moral profissional que circunda a questao da representatividade. A
divisao do trabalho social ganha em sua fala clareza de intencOes
quando pensou na acao parlamentar como acao corporativa. Assim,
Oliveira V ianna considerou necessirio substituir

o sufràgio universal pelo sufragio corporativo. Ou os partidos
politicos pelos grupos profissionais. Ou que reduzissem o pri-
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mado do Poder Legislativo, assegurando-Ihe apenas uma
competencia limitada. Ou que ampliassem as functies do Po-
der Executivo dando-Ihe atribuicOes julgadas ate enteo privati-
vas daquele. Ou que delegassem funclies legislativas, adminis-
trativas ou judicierias a corporacoes ou instituicaes privadas ou
paraestatais. Ou que rompessem corn o principio da separa-
câo dos poderes. Ou mesmo, que suprimisem o voto indivi-
dual. Sem que nada disso, entretanto, deixe de manter fideli-
dade aos ideals da democracia.

(Vianna, 1 982,  p.633)

Em virtude da incapacidade natural para se chegar ao estadio
democritico, prop& uma democracia de Estado, instaurada e ad-
ministrada pela autoridade.

0 corporativismo em Oliveira Vianna a perfeitamente coeren-
te corn a postura reformista que herdou de Alberto Torres. Se Tor-
res tern ia que maus governos levassem a massa a exacerbaedo e ao
motim, Vianna aponta urn caminho precavido em rein -do ao mes-
mo terror — reformar a administracAo e as instituiciies constante-
mente. Alem disso, augurava que essas reformas se dessem por
obra e iniciativa do Estado, e em razdo disso mesmo, que tal Estado
reformista, continuamente percebesse aspiraeOes populares e ofere-
cesse as massas a ilusOria co-administraedo da manutenedo da or-
dem.

0 grande tema do pensamento politico brasileiro nos cinquen-
ta primeiros anos de RepUblica foi a organizaedo. Sob o impulso de
seus temas e sub temas consolidou — se uma teoria geral do Esta-
do motivada pela noe -do de ordem.

Nesse contexto em que se insere Oliveira Vianna, qual o papel
que as teorizaebes em torno do corporativismo exercem no corae-do
de sua obra?

Mauricio Tragtemberg responde que "Estado corporativo é a
esses ncia de um projeto de contra-revoluedo, jA que Oliveira Vianna
rejeita transformaeOes sociais limitando-as a urn projeto de refor-
mas para evitar mudaneas estruturais. (...) Assim, sua obra consti-
tui uma tentativa de sistematizaeão ideolOgica dos principios de
uma revolue -do conservadora, entendida como revoluedo burguesa
retardada." (Tragtemberg, in Vieira, 1981, p.11)

Oliveira Vianna opera com a mistica da construedo da nava°
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desenvolvendo normas juridico-administrativas que permitissem ao
Estado, em nome da classe que representa, manter em permanente
estado de desmobilizacao as forcas sociais. Este é o principal senti-
do da proeminéncia de sua obra, especialmente no que diz respeito
ao corporativismo. Sendo urn entre tantos a elogiar as ditaduras,
dizia que "colocando como postulado a obediéncia ao interesse da
nacao ou, o que quer dizer o mesmo, a corporacao como meio e a
nacao como fim, a moral da corporacao autoriza a ser uma fonte de
recrutamento e de formacao de estadistas." (Vieira, 1981, p.37) Ou
seja, na organizacao profissional corporativa, emanada "natural-
mente" da combinacao reinvindicativa dos melhores e mais capa-
zes cidadaos, o universo do trabalho transferiria seus conflitos
gestao do Estado, tranqUilizando permanentemente o capital.

E a partir dense ponto de vista que Oliveira Vianna se mani-
festa preocupado corn a questa° social. Embora nao mantivesse a
serenidade de Alberto Torres, nao se desloca ao extremo oposto
para considerar a questa() operaria como caso de policia, como
fizera Whashington Luis, na epoca. Vianna sente-se ancorado na
ciéncia. 0 seu desprezo ao movimento operario de inspiracao
marxista é deduzido de conclusOes que o levaram a considerar o
comunismo como possibilidade cientificamete imprOpria ao Brasil.
A adocao do comunismo era considerada uma experiencia inOcua,
pois levaria o pals a deparar-se corn um padrao cultural e de condu-
ta diametralmente opostos ao desenvolvido, no Brasil, ao longo de
quatro seculos. 0 motivo principal da impossibilidade estaria no
fato de inexistir, por completo, qualquer traco de tradicao comuna-
rista em urn povo tao sui generis. Alem do mais, em seu entendi-
mento, pensar em tal subversao da ordem dentro do regime liberal
mostrava-se urn grande contra-senso. A permissividade da demo-
cracia liberal a() abria espaco a prevaléncia do direito lei, ficando
tudo a sorte do consuetudinario. E é esse eixo de reflexeles que o
auxilia a compor a ideia de autoridade. A for-9a do Estado seria urn
elemento a defender o povo de exotismos como o liberalismo e o
comunismo. A peculiaridade do brasileiro nao criaria condicOes de
ambientaedo ao que chamava de permissividade liberal.

0 corporativismo era apresentado como expressao maxima
dentro dessa ordem de consideracries, posto que, seu pleno funcio-
namento representaria a colaboracao universal entre as classes,
exorcizando a exploracao de uma sobre a outra. Assim, o dilema
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social resolver-se-ia a partir do capitalismo, que, apesar de errante,
era o melhor padrdo de organizacdo social desenvolvido ate entdo.

Alem disso, dando continuidade ao ruralismo de Alberto Tor-
res, consegue caricaturizar o socialismo como processo de proleta-
rizacdo generalizada. Por isso, prescreve:

Dar a cada urn sua terra ou a sua casa — eis a primeira face
"do problema. Difus5o, portanto, da pequena propriedade; prin-
cipalmente da pequena propriedade rural. Principalmente, a ru-
ral; porque somos ainda urn povo agrario, corn uma populagao
campesina, compreendendo cerca de 80% da populacao total
do pals. Nä° ha lugar aqui, para se adotar a solugao de de-
sespero das massas empobrecidas e famintas do velho mun-
do, isto e, a proletarizacao geral da sociedade. 0 Brasil, pela
sua constituicao geografica e demografica, esta em condicOes
de poder dar ao seu problema social uma solugao inteiramente
oposta a do problema social do velho mundo; quero dizer — a
da desproletarizagao das suas classes proletarias pela amplia-
cAo, numa extensão que so a nose permitida — da classe dos
pequenos proprietarios. E tudo isto conseguido sem modificar
a estrutura de nossas instituicOes tradicionais.

(Vianna,1952, p.122)

A unidade moral da nacdo passava pela aceitacdo generalizada
de que a substituicdo da liberdade pela organizacdo apresentava-se
como o Cinico caminho a seguir. 0 corporativismo seria o ponto
culminante de uma dindmica de passagem do pais legal para o pais
real; a atividade das corporacOes seria o salvo conduto de urn pais a
outro.

Como seu comportamento investigativo a bastante fragmenta-
dor, recolhe nos mais diversos substratos referenciais de apoio aos
seus postulados. E assim que, na leitura das Enciclicas Rerum No-
varum de Ledo XIII, e Quadragesimo Ano de Pio XI, encontra
pontos de convergência com a Democracia Cristd. Sentia-se res-
paldado por urn corpo doutrindrio que enxergava no Estado o
mesmo potencial domesticador da classe operdria que sua teoria
corporativista encontrava.

Quando se pensa em "Revolucdo por cima" a partir de Olivei-
ra Vianna, pela reforma do Estado, da administracao e do quadro
institucional, deve — se ter em mente que "a organizacdo corpora-
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tiva transforma a mentalidade operaria, desintegrando 	 the o
espirito antipatronal e o sentimento de inferioridade colocando no
mesmo pe de igualdade patrao e empregado" (Vieira, 1981, 124), e
essa era sua maior aposta.

A ideia de uma "via autoritaria" para o Brasil sera o compo-
nente essencial dos ensaios de Azevedo Amaral. E importante pois,
estudd — lo, pois representa urn ponto de continuidade ao pensa-
mento dos dois autores ate aqui investigados.

Azevedo Amaral
De uma forma ainda mais clara da que se observa em Oliveira

Vianna e em Alberto Torres, o autoritarismo é assumido como
quesito fundamental a emancipacäo brasileira na obra de Azevedo
Amaral.

Enquanto ensaista e socielogo, empenhou-se em elaborar uma
ideologia de Estado que consubstanciasse a "via autoritaria" como
a mais apropriada ao complexo cultural brasileiro. Tal referencial
analitico coloca sua obra em continuidade a concepcao realista de
mundo desenvolvida em uma ideologia autoritaria porem moderni-
zadora.

Sentindo-se avalisado por urn cientificismo inerente a sua
funcao de intelectual, e investido da posse da ciencia a partir ,da
racionalizacdo presente/futuro, investigou a realidade nacional. E a
partir de um acentuado determinismo sociolOgico que recolhe solu-
cOes administrativas decorrentes de uma postura desqualificadora
do objeto, a saber: o que constata é urn mundo dividido entre pes-
soas capazes e incapazes (Amaral, 1938, p.9,10). Entio diagnosti-
cou uma impossibilidade atavica de organizacão, o que tornava
ex6tico qualquer principio revoluciondrio aplicado ao Brasil. Imbu-
ido de um racismo explicito (cf. Amaral, 1938, p.21) aposta as
degeneracOes promanadas do liberalismo, responsive! por tudo, ate
pela miscigenacdo, e desenvolve urn eixo de ataques que oscilava
do anti-liberalismo ao anti-comunismo. No mais das vezes, este
entendido como decorréncia daquele. No fundo, o autor tentou
sempre explicitar que o Brasil estava mergulhado em um mundo
inaugurado pela Revolucdo Francesa, raid() de seu desassossego.

Tentando dar tintas a urn sentimento capaz de transformar o
povo em nacao, encontrou na acdo pedagOgica do Estado e em seu
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fortalecimento, o referencial para construir uma teoria da autorida-
de assentada no realismo.

0 elogio constante a fora prerrogativa basica do chefe da na-
cao é urn argumento estrategico. Ou seja, se o voto e a Revolucao
nab se apropriam a nossa cultura, alguem precisaria usufruir de
liberdade absoluta para ser intuitivo — o chefe, o presidente. No
poder intuitivo do lider depositar-se-ia a liberdade da nacao, e a
liberdade individual seria realizada a partir dos beneficios colhidos
junto a autoridade. Assim, afirmava: "o poder promana de quem
governa e nao pode portanto, sem flagrante absurdo, ter a sua ori-
gem atribuida a vontade dos que são governados" (Amaral, 1938,
p.57).

0 significado que atribui a si enquanto intelectual é o de con-
dutor da regeneracao do pals, em razao de sentir-se privilegiado
por pertencer publicamente a uma intelectualidade de flliacao au-
toritaria. Isso origina, em pensamento, a concepcao de Estado
Novo como o estagio de exceléncia do desenvolvimento brasilei-
ro,porque nele se concentravam a ordem, a autoridade e a matura-
cab do capitalismo de onde emanaria o aspecto civilizatOrio do
capital.

Atento ao papel das elites, ou melhor, seu apologeta, Azevedo
Amaral construiu toda sua argumentacao ao sabor de um desespero
diante da possibilidade de desintegracao do capitalismo. Em razao
disso, sua mundivisao autoritaria é prenhe da ideia de moderniza-
cao, uma vez que o quadro estrutural da Primeira Republica, a seu
ver, equilibrava-se em urn limiar muito ténue corn o iminente risco
da degeneracao insurrecional. E por isso que aplaude o movimento
de 30 como "salvador da 'Atria" e a partir de sua consolidacao
cuida de labutar pelo centralismo autoritario, entendido como corn-
ponente aperfeicoador para que a nova ordem nao se perdesse.

Quando dirige sua atencao ao contexto de grande efervescén-
cia que acompanhou, utiliza-se do centralismo para efetivar suces-
sivos ataques ao liberalismo, ao capitalismo, e de forma geral, as
inilmeras correntes de clamor reformista que nao compactuassem
corn a centralizacao. Em razao disso, analisa:

Em Novembro de 1930, o chefe civil da revolucao, investido
dos mais amplos poderes discricionarios que já foram confia-
dos a urn brasileiro atravês da histOria, se por ventura pensou
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logo em encetar uma obra reconstrutora, deve ter chegado
sem demora ao desapontamento dos arquitetos babêlicos. A
prOpria massa popular que aplaudia delirantemente o ditador
instituido pela revolugao era uma expressâo microscôpica do
turbulento caos de idêias e tendéncias contraditOrias que fervi-
Ihavam no caldeirao revolucionkio. Havia comunistas que so-
nhavam corn o advento do milênio marxista. Tambem, liberals
— democratas e crentes ing6nuos na sabedoria oracular que
antecipavam a vinda dos tempos de pureza eleitoral e de
acertada diregäo dos destinos nacionais assegurada pelo voto
secreto.

(Amaral, 1938, p.102)

Azevedo Amaral, tendo feito tal balanco da situacdo nacional
chega a sintese de sua mecanica analitica tomando a autoridade por
instrumento del imitador de tais forcas.

Isso pode ser constatado quando afirma que "o papel do esta-
dista, em tais circunstancias, é refrear os entusiasmos, moderar a
exaltacào renovadora e fazer corn que o trabalho reconstrutor se
realize sem perda completa de contato corn as bases histOricas in-
tegradas na tradicao nacional. E lembra que Benito Mussolini ex-
primiu uma vez, de modo lapidar, essa missdo do estadista, dizendo
que nao bastava ter coragem para reformar, mas que era preciso
tambem a coragem de conservar" (Amaral, 1938, p.107).

Partindo do pressusto de que fora necessario o golpe certo
antes que golpes errados se manifestassem, era coerente que sua
concepcdo de democracia fosse decorrente da nocdo de autoridade.
Acreditava que a submissão dOcil a autoridade do Estado näo de-
vesse repugnar aos individuos que considerava normais. A intuicdo
deve ser ampliada a percepcão concreta de que urn povo so se faz
nacdo se esta organizado em torno da ordem e da hierarquia, e a
plenificacão de tais pressupostos so pode efetivar-se mediante a
atuacäo da autoridade capaz de tornar-se a forca coordenadora e
orientadora dos elementos que se justapOem na sociedade. Contu-
do, procurava sempre diferenciar sua pregacâo autoritaria do fas-
cismo.

0 Estado autoritario baseava-se, a seu ver, na demarcacão en-
tre aquilo que a coletividade social tern o direito de impor ao indi-
viduo atraves do Estado e o que forma a esfera intangivel das prer-
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rogativas inalienaveis de cada ser humano. 0 autoritarismo desen-
volve seu sentido de ser no projeto de realizar "por cima" a reden-
cao das individualidades e, por isso alinhava a nocao de autoridade
como base da democracia (cf. Amaral, 1938, p.150 e ss).

0 carater caricato que destina a democracia, uma vez que re-
jeita as universalizacOes via voto e via partido, comp& urn simula-
cro que, uma vez desfeito, desvela o amago de sua mundivisao: a
identidade entre Estado e MO°. Por isso afirma que "o ponto vital
da materia é que o Estado e a Nacao se identifiquem, isto é, que a
altima possa realizar os seus designios e seguir os rumos tracados
pela sua vontade coletiva atrav6s do exercicio das funcOes do poder
pablico." Assim, democracia é hierarquia e obediencia consensual.

0 conceito de democracia envolve a organizacao hierarquica
da sociedade, fora da qual, alias, nao se pode conceber a
existancia coletiva (...). Supor que a democracia se baseie na
unidade real e prâtica das unidades componentes do corpo
social a uma idêia nao somente ilusOria em contradicao corn a
realidade objetiva, mas tambêm irreconciliavel corn o conceito
de uma organizacao nacional concretizada na existencia do
Estado.

(Amaral, 1938, p.173)

0 que se infere e que Azevedo Amaral chama o autoritarismo
para apresenta-lo como demiurgo de uma especie de democracia
concedida pelo Estado onde, duplamente, estaria sendo processada
a identificacao nacao — Estado e individuo — Estado.

0 Estado autoritario, porque democratic°, poderia ser consi-
derado indissolavel, e porque obra da intuicao do chefe da nava°,
constantemente ajustavel as reformulacOes necessarias.

Portanto, o Estado autoritario era visto como ponto de chega-
da, nao de partida, ponto no qual a democracia se eternizaria. Por
que admitir o partido entao? 0 Partido é a prOpria Nava°. Nao ha
lugar para ele, muito menos para o partido imico. "A autoridade é a
expressao dinamica da vontade coletiva compelindo as foroas da
iniciativa individual a manterem-se dentro dos limiter compativeis
corn a seguranca estrutural do sistema" (Amaral, 1938, p.277).

A concepcao realista de mundo rende frutos teOricos signifi-
cativos em Azevedo Amaral. Seu evangelho autoritario, mantendo



70 • Marcos Cezar de Freitas

relevantes contatos corn a obra de Alberto Torres e Oliveira Vian-
na, coloca-o a testa do pensamento autoritario brasileiro.

Convem agora procedermos a urn exame detalhado a respeito
do tema Educacdo, tema estrategico na acepcdo dos trés autores.

Urn tema mais do que estrategico: Educagäo
0 fio teOrico que sustentou as reflexOes sobre a realidade na-

cional em Alberto Torres, em Oliveira Vianna e em Azevedo Ama-
ral foi conduzido tendo por motivacdo bdsica a reforma institucio-
nal do capitalismo. Menos em Torres, mais em Vianna e visivel-
mente em Amaral, a Revolucao proletdria foi uma preocupacdo
inspiradora, que exacerbou uma concepcdo autoritaria de mundo
aplicada a normalizacão da sociedade brasileira em repulsa a ela.
Decorre dai que o transbordamento aos limites postos como os da
ordem, encontrou sua refutacdo nos mais variados movimentos de
"avanco" da sociedade como urn todo, preconizados no interior
desse complexo teOrico-politico. Na realidade, o tornar-se hege-
mOnico do pensamento autoritario, na desagregacdo da RepUblica
oligarquica e na passagem a uma nova reacomodacäo do bloco do
poder, trouxe para suas cercanias os debates sobre a "renovacdo"
do pals, e retirou dos mesmos o rigor e a amplitude, tornando as
iniciativas tomadas no interior desse "territOrio", geneticamente
unilaterais, nascidas corn a inclinacdo a interpretar o mundo do
trabalho a partir da implementacäo de reformas que viessem a
aperfeicoar a realizacdo do capital.

Em tal situacdo, a germinacdo da atitude revolucionaria no co-
racdo dos movimentos operarios dava-se em urn contexto em que a
reciclagem das elites nacionais estabelecia a partilha tutelada da
cidadania, em resposta as tensiies promanadas da sociedade civil. 0
pensamento autoritario conseguia compor com maior eficiéncia as
respostas urdidas diante do inquietante quadro, e organizar, quase
que "tecnicamente", a ampliacao dessa cidadania pela reorganiza-
cdo constante da prOpria tutela. De modo que, toda vez que se re-
clamava pela "renovacäo" nacional, sofria-se a mediacdo do autori-
tarismo presente no compOsito politico que ininterruptamente se
engendrava, e al6m disso, nele eram recolhidos os limites de
"extensao" das renovacOes. 0 pensamento por assim dizer
"renovador", em qualquer ambito em que estivesse alocado, portan-
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to, nao conseguia ser, nem proporcionar, uma ruptura corn o espO-
lio do autoritarismo.

As reformulacOes institucionais, reclamadas pelo pensamento
autoritario, significavam tambem urn mecanismo de cooptacdo da
classe operaria e insercdo de seus clamores nos parametros da pr6-
pria construcdo da ordem. Portanto, a Revolucdo nao so se tornou
um espectro discutido na clandestinidade como foi revestida de
"ineficiencia" pratica e ate cientifica para solucão dos problemas
nacionais. Esse conjunto de argumentacOes cresceu e disseminou-
se quanto mais elaborada tentou ser a acao operdria. Elas sdo visi-
veis em Alberto Torres, contemporaneo das primeiras agitacties
anarcosindicalistas; plenamente nitidas em Oliveira Vianna, obser-
vador do PCB, do BOC e desdobramentos, e muito saliente em
Azevedo Amaral, inconformado corn a ANL e corn a Intentona.

Não foi diferente corn o tema Educacdo. Recolhido como
instancia da politica, foi trazido pelo pensamento autoritario para
compor uma mundivisdo e reforca-la nos prOprios embates em que
as reformas institucionais se davam. A permanencia de Alberto
Torres como referencial aos debates educacionais é um elucidativo
de que se discutia sobre urn limite já posto: a partida estava na
realidade encontrada e a chegada nao poderia dela transbordar.

O Manifesto dos Pioneiros da Educacdo, por exemplo, nao
vem inaugurar uma nova concepcdo sobre o papel das elites. Ao
contrdrio, denuncia a prOpria incapacidade de seus signatarios em
contrapor-se as aspiracOes já postas.

Comparemos. Torres explicita um dever: "(...) demos terras a
todos os homens vdlidos; instrucdo primaria a todos os que podem
ver e ouvir; instrucdo secunddria e superior a todos os que sào ca-
pazes, nao dando a nenhum que o nao seja" (Torres, 1938a, p.173).

O Manifesto melhor elaborard:

De fato, a Universidade, que se encontra no spice de todas as
instituicties educativas, este destinada (...) a desenvolver urn
papel cada vez mais importante na formaceo das elites de
pensadores, sebios, cientistas, tecnicos, e educadores, de que
elas precisam para o estudo e solucâo de suas questäes cien-
tificas, morais, intelectuais, politicas e econenicas. Se o pro-
blema fundamental das democracias é a educacão das mas-
sas populares, os melhores e os mais capazes, por selecäo,
devem formar o vertice de uma piremide de base imensa. (...)
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A primeira condicao para que uma elite desempenhe a sua
missao e cumpra o seu dever é de ser inteiramente aberta e
nao somente de admitir todas as capacidades novas, como
tambem de rejeitar implacavelmente de seu seio todos os in-
dividuos que não desempenham a funcao social que Ihes é
atribuida no interesse da coletividade.

(Azevedo, 1932)

0 vinculo entre EducacAo e o papel atribuido as elites, reco-
lhido em Torres, decorre do contexto em que sua formacdo intelec-
tual se deu. Torres elaborou uma ideia de EducacAo a partir e do
interior das concepcOes higienistas que inauguraram o seculo, as-
sociando sempre a universalizacdo do ensino a regeneracdo nacio-
nal. Como objeto de "salvacdo", o brasileiro "inferior" deveria ser
afastado do perigo extrinseco — a ideologia, e do perigo intrInseco,
que seria sua prOpria "selvageria".

obra educadora do nosso tempo terA de fazer nestas inteli-
géncias urn trabalho de sapa, que nä() d ousado equiparar ao da
civilizacào dos selvagens", dizia (Torres, 1938a, p.144).

Ora, a sua empatia para com o papel ilustrado, delegado as
elites nacionais, decorria de um simplismo empirico que recolhia a
limpeza junto ao limpo e o principio da diretividade junto ao porta-
dor de estudos. A partir disso preocupou-se em prescrever a neces-
sidade do divOrcio entre essas elites e seus vinculos europeus corn
a finalidade de posiciona-las a partir de uma "missdo".

Nossos problemas (...) é mister sublinhar vivamente estas pa-
lavras, para deixar bem claro que a nocao pratica deste termo
corresponde aos problemas apresentados pela nossa terra e
pela nossa gente" (Torres, 1915, p.19). Este foi o momento em
que a Educacao foi chamada a compor o quadro de regenera-
cao nacional, circunscrito a necessidade de evidenciar a voca-
cao do pals e de superar a ja mencionada dicotomia entre o
pals real e o pals legal. Sobre tal realidade aplicava o fator mo-
ral como componente a permear todas as realizacties educaci-
onais, dotadas que eram, a seu ver, do condao da realidade de
urn povo. Para tanto dizia que "ao fator moral cumpria juntar
outros mais importantes que deveriam solucionar nossos mais
serios problemas: a consolidacao do carater do povo pela
Educacao; a defesa da economia fisica pela alimentacao e hi-
giene pessoal, domêstica e pUblica.
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(Torres, 1938b, p.65)

A defesa exacerbada do pals agricola merece especial atencdo,
uma vez que tal posicionamento desdobrou-se sistematicamente na
pregacao da Educacao voltada para a nossa realidade, a partir de
urn diagnOstico ca6tico retirado junto a urbanizacào crescente. As
primeiras agitaceies operarias provocaram em Torres a sensacdo de
que o problema nacional estava no desvio de seu destino e que o
prOprio universo educacional continha o antidoto Aguela situacAo
demasiado perigosa, uma vez que portadora de tensbes sociais
passiveis de tomar o rumo da rebeldia:

(o povo) como fator social, fracao deliberadamente abandona-
da, confessadamente desprezada, conscientemente condena-
da por incapacidade fisica e por incapacidade moral, pelos que
o dirigem, (...) tem a impor a seus governantes (...) uma politi-
ca de Educacão para o trabalho.

(Torres, 1938b, p.118)

Esses escritos de Torres chegam ao p6blico no exato momento
em que a agitacào operaria comeca a ganhar major organicidade.
Num panfleto do mesmo ano, 1915, protestando contra a Lei Adol-
fo Gordo, de 1907, que expulsava operarios "indesejaveis", os tra-
balhadores sào conclamados a resistencia:

"Basta! NAo mail sofreremos calados semelhantes afrontas.
Vamos para a praca piablica apelar para as consciencias livres que
ainda vibram neste povo!" (Pereira, 1907, p.127).

Torres havia se antecipado a esta possibilidade, advertindo
que "o desequilibrio das sociedades modernas resultava da desloca-
cdo (sic) constante das populacO'es das zonas rurais para as ind(is-
trias, do esforco produtivo para as manufaturas" (Torres,1938b,
p.214). Ora, tal descontrole social culminou por aprofundar em
suas consideracOes a nocao de ordem que atravessaria o sèculo e,
por isso, chegou a uma ideia de Educacdo partindo do temor de que
"o povo um dia sentisse a necessidade de arrincar a forca o que o
governo the podia dar dentro da ordem" (Torres, 1938a, p.169). A
partir de entdo, suas referéncias a Educacdo dizem respeito a ne-
cessaria contencdo preventiva das massas. Preceitos como educar
para o campo, educar para voltar ao campo, educar para ocupar e
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ainda e, principalmente, para conter os impetos na tentativa de
socializar os beneficios da industrializacdo, sintetizam no intelec-
tual atento ao papel das elites, uma estrategia: antecipar-se. Nao
por acaso, preocupou-se corn o desvirtuamento da RepUblica e
relacionou a crise e sua constancia a inepcia organica das classes
dirigentes. A divisào intra elites é um sintoma da modernizacdo
que rejeita. Ao relaciona-la a influencia estrangeira (o imperialis-
mo) e ao liberalismo, comp& uma prescricdo do futuro que, se
seguida a risca, baniria do futuro o "risco" de RevolucAb. Para
tanto, amalgamava dados como educacdo moral, criacdo do Quarto
Poder, o Poder Coordenador, a urn quesito basic° de sua platafor-
ma de organizacAo nacional: a transferencia da solucdo dos pro-
blemas nacionais para o Ambito da Educacdo.

Atento a necessidade de uma modernizacdo sob controle, edi-
flcou um dos pilares do pensamento autoritdrio — a modernizacao
pelo alto, apresentando, em decorréncia, o discurso da consciencia
instituindo o ser social. No universo educacional o chamamento
renovacão dos metodos associava — se a urn principio geral de
renovacdo atrelado a ausencias de rupturas. Dizia:

"Ha um desequilibrio geral na Educacao dos individuos, nas
modalidades da sociedade, e nas condicOes de adaptacdo. Falta de
preparo para o trabalho prOprio e conveniente. Instrucäo exclusiva-
mente especulativa e literdria, corn a feicão superficial do exercicio
dialetico, bizantina preocupacdo de regularidade gramatical e pu-
rismo classico" (Torres, 1938b, p.134).

A chamada a renovacào dos metodos e a adaptacdo da didati-
ca as nossas formas correspondem, em Torres, a urn desdobramen-
to de seu raciocinio evolucionista que exigia do complexo educaci-
onal as respostas as inquietacOes que, corn a chegada dos anos 20,
ganhariam densidade. 0 "jesuitismo" pedag6gico revelava-se ine-
ficente ao homem inquieto do novo seculo. Homem este perturbado
pela influencia estrangeira e pelo aceno das barricadas, distantes do
Brasil quanto a forma, porem presentes quanto ao conteAdo.

A EducacAo pela instrucao, principio herbartiano (Luzuria-
ga,1979, p.295), é rejeitada por Torres a medida que elabora um
principio educativo decorrente da politica, uma vez que tudo nas
nacOes modernas inadiavelmente, a seu ver, resultava da arte poli-
tica. Entendia por politica a racionalidade, a coordenacdo dos fatos,
a procura da solucäo evolutiva. E quando arriscava planificar urn
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metodo (ver, estudar, praticar e refletir), estava, na realidade, me-
nos tentando incidir a tecnica sobre o objeto e mais adequar a ideia
de Educacdo a repulsa aos males originados no imperialismo e no
urbanismo desenfreado. Dizia:

Na luta do capital e do trabalho; na forma particular do proble-
ma social no Brasil, indefinida, e, por isso, despercebida de
observadores superficiais, jamais capaz de produzir crises vio-
lentas, mas de forga a anemiar, ate a ruina, as fontes da nutri-
gäo nacional: o problema do trabalho e da produgao rural sac)
elementos que se estäo precipitando, na politica mundial e na
do pals, corn uma celeridade e urn impeto que podem, de urn
instante para outro, subverter todos os valores sociais, destruir
todas as bases da fortuna

(Torres, 1938b, p.1 14)

Diante desse terror antecipado, exigia que a intelectualidade
cumprisse sua "funcdo" educativa.

Pedia que se forjasse "urn pensamento nacional (...) sobre os
nossos problemas e os nossos destinos: e este deveria ser o guia do
esforco patricitico. E esta obra, acrescia, nao seria uma obra apenas
de Educac5o, seria uma obra de direcdo politica" (Torres, 1938b,
p.113).

Buscando a direcäo politica, lamentava:
"Nenhum povo tern a educacdo necessaria para dirigir seus

interesses gerais. Intelectuais, porem, e, em geral, homens de letras,
estäo longe de ocupar a posicdo que Ihes compete na sociedade
brasileira. Nao formam ate hoje uma forca social" (Torres, 1938b,
p.113).

Imbuido de tais preocupacOes tornou-se critico do estatuto li-
beral da Carta de 1891, posto que considerava tal conteUdo doutri-
nario inadaptavel as condicaes nacionais. A partir disso, ao pugnar
a revisào constitucional deu inicio a uma sintese programatica
pautada na universalizacdo do ensino e na instituicäo do corporati-
vismo como instrumento de representatividade. Para universalizar
o ensino propunha:

Funcionamento gratuito do ensino primâno e do ensino profes-
sional, sendo vedado a qualquer das provincias estabelecer
instituigOes de instrugão superior enquanto nâo tivesse organi-
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zado a instrucâo agricola, secunddria e elementar prâtica e
experimental, ou admitir nos institutos superiores mais de 10%
dos estudantes que cursassem todas as escolas secundkias e
de agricultura. Criacâo de urn estabelecimento denominado
instituto de Estudos dos Problemas Nacionais, para fazer os
estudos dos problemas prâticos da terra e da nacionalidade
brasileira, de seus habitantes e da sua sociedade. 0 instituto
seria dividido em quatro sew:5es, sendo uma composta de
uma Faculdade de Altos Estudos Sociais e Politicos para a
formacâo das classes dirigentes e dos governantes. Incumbiria
ao Instituto dirigir e superintender a instrucao pUblica, os esta-
belecimentos têcnicos, bem como promover a Educacâo e a
cultura social.

(SabOia Lima, s/d, p.139)

Contrariando seu prOprio discurso que rejeitara os excessos
especulativos e os rigores do perfeccionismo, propunha a difusao
do ensino a partir da disseminacao de uma cultura enciclopedica,
patrimOnio das classes dirigentes chamadas a repartir seu lastro e
refletir sobre o andamento do pais. A hierarquizacao do ensino, do
superior para o elementar, tambern esta associada ao momento
inaugural de suas consideracOes educacionais. 0 tema Educacao
em Torres foi despertado a partir de uma contenda corn Olavo Bi-
lac sobre a obrigatoriedade do servico militar. Enquanto este admi-
tia a caserna como o mais eficiente instrumento de universalizacäo
do saber, aquele pensava o militarismo a partir da constituicao de
"milicias civicas" geradoras de projetos educacionais (Sobrinho,
1968, p.389 e ss).

A tentativa de elaborar uma racionalizacao desse legado edu-
cacional sera levada adiante por Oliveira Vianna.

Mc) e por acaso que o tema Educacdo, em Vianna, em meio a
uma vasta obra, tenha sido analisado de forma mais meticulosa no
ensaio "Problemas de Organizacao e Problemas de Direcao". Em-
bora cronologicamente posterior ao periodo aqui delimitado, nas
palavras do prOprio autor, representou tal obra uma sintese de suas
principais preocupacOes. Ao longo de tres decadas, o tema Educa-
cao representou para o sociologo um rico instrumental de leitura de
sua "visdo realista de mundo", que continuava a de Alberto Torres,
e significava, concretamente, um problema de organizacao e um
problema de direcao. Como enfrentou a questa° operaria corn a
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posse de uma argumentacao corporativista, Educacao e outros te-
mas sao referacias diretas da edificacao de uma sociedade corpo-
rativizada. A escola, pottanto, foi pensada como matriz de urn pro-
cesso educacional centrado no ambito da vida coletiva decorrente
do sentimento de grupo profissional.

A critica ao enciclopedismo que desenvolveu explica-se na
percepcao que tinha sobre a inadaptabilidade da ilustracao ao coti-
diano das corporacOes. Procurando reverter esse quadro prescrevia
que "urn dos pontos centrais para qualquer programa de educacao
nacional haveria de ser, aqui, pois, a sistematizacao da educacao
social ou solidarista do brasileiro, into é, a cultura dos sentimentos
que se prendem aos interesses do grupo e da nacionalidade." Por
isso, reclamava apontando que ate entao "tinhamos nos limitado a
procurar realizar a educacao da mocidade atraves do desenvolvi-
mento da cultura literaria e cientifica" (Vianna, 1952, p.33).

Ora, a Educacao pensada em tais moldes representava o con-
solo das elites diante do desassossego instalado pela questao social.
Vianna as tranqUilizava enquanto advertia:

Estes hàbitos de servir ao bem comum, se incutidos metodica-
mente, acabarto penetrando no subconsciente do brasileiro,
transformando-se em sentimentos: em sentimento do dever
civico; em sentimento do bem comum; em conscidncia coleti-
va; em preocupagâo dominante do interesse pUblico, e a Revo-
lugäo estari feita!" (Vianna, 1952, p.34). Em razao do expos-
to, a "missao" educacional, na visão do autor deveria estar a
cargo da corporag5o, ou do Estado ou do complexo militar.

(Vianna, 1952, p.35)

0 Estado, como que acima de urn complexo cultural proble-
matic°, recebia tambem a tarefa de educar. Mas justamente porque
esse complexo cultural constituia-se no objeto da preocupacao
pedagOgica, a Educacao para o solidarismo expressava uma duali-
dade: cultura solidarista, mais claramente, Educacao para o traba-
lho as massas; as elites, cultura ilustrada e geral.

Percebe-se que, quando Oliveira Vianna refere-se a escolari-
zacao e a Educacao de uma forma geral, estava pensando em Edu-
cacao popular. A consisfencia de urn projeto autoritario de Educa-
cao para o Brasil, ao contrario do que parte do empresariado deixa-
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va nas entrelinhas, nào significava eratricäo educacional a classe
trabalhadora. Ao contrario, no receituario de Vianna as elites
constava a reciclagem freqiiente do universo do trabalho. Se isso
implicava ajustes de direcdo, por outro lado, no que tange ao ope-
rariado, a motivacdo pedag6gica era chamada a elaborar a absorcdo
de "urn sentimento de Estado" (Vianna, 1952, p.63), onde se en-
contravam as justificativas para uma inversdo de sinais: desenvol-
ver o solidarismo queria dizer desmontar a percepcdo de classe,
enquanto classe para si.

Afirmava que "a consciencia corporativa (...) revelava-se um
instrumento admiravel de Educacdo social das massas operdrias".
(Vianna,1952, p.44). Instrumento admiravel porque nele se combi-
navam os quesitos bdsicos da longevidade institucional de um pals:
a educabilidade e a coercibilidade. Estes recursos eram indissocid-
veis um do outro, posto que o Brasil ndo contava corn um lastro
histOrico como o do europeu. Em sua peculiaridade repousava o
seu destino tributario de um passado colonial. A impossibilidade de
apagar o peso do passado justificava em Vianna a "inevitabilidade"
de coercao e a associaeao direta desta corn a escolarizacdo recla-
mada. Dizia:

(...) somos assim porque nao podemos deixar de ser assim; e
s6 sendo assim é que poderemos ser como nos somos. "
(Vianna, 1982, p.713). Decorre dai a idêia do autor de que a
Educagao efetivada no ambito da corporagao recolocaria o
Brasil em seu "destino histOrico"

(Vianna, 1952, p.52-3)

Em consonancia corn seu prOprio fatalism°, restava ao Brasil
compreender que na nä° educativa das instituicOes repousava a
cooptacao da massa a participar de urn pseudo gerenciamento dos
conflitos em que atuava como protagonista. Esses conflitos, uma
vez institucionalizados, conduziam a uma nocdo de ordem que, no
entender de Vianna, corroborava a ideia de corporativismo como
3a. via entre o capitalismo e o socialismo.

Nesse contexto, a sindicalizacdo foi concebida como autentica
atividade educativa uma vez que "o papel desempenhado pelos
sindicatos ndo tinham importancia somente por causa da integracdo
das classes produtoras no Estado; eles assumiam uma funcao peda-
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gOgica no sentido de educar os componentes das categorias sindi-
calizadas na prdtica da solidariedade social" (Vieira, 1981, p.127).
Porem, a pratica educativa decorrente tinha marcas registradas,
uma vez que Vianna concebia o sindicato como entidade profissio-
nal, corporativa e cristä, e portanto, ao proclamar que "a melhor
escola para a formacdo de tècnicos seria a passagem pelos quadros
da alta administracdo das associaciies sindicais", deixava entrever
que na assimilacdo de urn componente ideolOgico contra-
revolucionario, a classe trabalhadora seria chamada a disseminar os
mecanismos de sua prOpria anulacäo enquanto classe.

Suas atenciies, porem, nä° estavam voltadas somente para a
camada trabalhadora inserida no mercado de trabalho. Urn contin-
gente ocioso significativo representava para Vianna a cmvivéncia
desconfortavel do pais corn urn "barril de pOlvora", sempre prestes
a explodir. Em raid° disso, nao bastava, em seu entender, estrutu-
rar urn principio educativo apenas centrado na corporacdo e no sin-
dicato corporativo. Urgia combater a proletarizacdo da sociedade.

Tal intento foi buscado na pequena propriedade, dotada em
seus escritos de urn amplo carater regenerador e educativo. Anali-
sava:

0 Brasil possui milhOes de proletArios dotados de capacidade
de melhoria, aptos moral e intelectualmente (...) para atingir a
pequena propriedade, urbana e rural e urn nivel medio de Edu-
cacao tecnico profissional. (...) 0 centro do problema social do
nosso povo estA nisto: criar as condicties sociais, econOmicas
e espirituais que permitam a vasta massa proletAria dos cam-
pos e da cidade a pacifica ascensâo e capilaridade dos seus
elementos mais bem dotados e capazes

(Vianna, 1952, p.121)

E para dar forca ao que propunha, associava a prescricdo da
pequena propriedade a peculiaridade nacional e tambem a conside-
rada inviabilidade revolucionaria para o caso brasileiro:

Näo ha lugar aqui, para se adotar a solugäo de desespero das
massas empobrecidas e famintas do Velho Mundo. 0 Brasil
(...) estA em condicOes de poder dar ao seu problema social
uma solucäo inteiramente oposta: (...) a da desproletarizacão
das suas classes proletArias pela ampliacâo (...) da classe dos
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pequenos proprietarios. E tudo isto conseguido sem modificar
a estrutura das nossas instituicOes tradicionais

(Vianna, 1982, p.122)

Foi diante de tais consideracOes e movido por tais impulsos,
que Oliveira Vianna elaborou urn discurso coerente corn seus pos-
tulados ern tomb da renovacäo educacional, a seu ver inadidvel.

A sociedade brasileira precisaria enfrentar seus pontos fracos
estruturais, alocados nas deficiéncias militares, politicas, sociais,
econOmicas e educacionais (Vianna, 1982, p.168). A educacão do
brasileiro deveria conforma.-lo para fins determinados. Na elabora-
cdo e determinacdo desses fins, o processo de renovacäo educacio-
nal deveria tomar por eixo a reeeducacdo da elites dirigentes.

Em razdo disso, protestava:

Para o ensino, para o ensino do povo, voltamos todas as nos-
sas atengOes: na sua organizacao e difusao trabalham as nos-
sas mais apuradas competéncias e as nossas mais acabadas
vocacties pedagOgicas; mas, o ensino secundário e, principal-
mente, o ensino superior, que é o que prepara as classes diri-
gentes, estes estao, por assim dizer, entregues ao automatis-
mo. (...) Temos que realizar no piano do ensino secundario e
superior uma obra de conformidade adaptativa analoga a que
se deve realizar no dominio da educagão profissional. Temos
que preparar geracties capazes pelo seu aparelhamento inte-
lectual

(Vianna, 1982, p.171)

Tal concepcdo educacional acompanhou a trajetOria intelec-
tual e politica de Oliveira Vianna, e nos momentos mais instaveis
da desagregacdo de urn bloco histOrico e da passagem a outro, ser-
viu de aporte te6rico as intencOes praticas governamentais e das
classes dirigentes. Representou-lhes o exercicio de pensar uma
acao pedagOgica sobre as massas enquanto, ao mesmo tempo, a
reciclagem das elites recebia as tintas do planejamento preventivo
face a instabilidade social. Esse feixe de consideracOes educacio-
nais cortou os anos 20, 30 e 40, espargindo um desprezo a demo-
cracia e advertindo corn recorréncias a nossa hist6ria colonial que
associar Educacdo e Democracia, no Brasil, resultava cientifica-
mente incorreto (Vianna, 1982, p.724). A Democracia era tomada



A educacäo como tema do pensamento autoritario no Brasil • 81

como que "inadaptaverao nosso complexo cultural.
Em raid() disso, nesse mesmo periodo de grande efervescén-

cia, acrescentou ao seu discurso, al6rn da imagem do Estado peda-
gogo, da corporacao como aparelho educacional, a figura do chefe
da nacao como grande educador (Vieira, 1981, p.16,39,42 e 56).

Levada adiante, por razOes que os prOprios conflitos sociais
encetaram, essa concepcao de Educacao como unidade discursiva e
como prescricao as elites permaneceu nos postulados de Azevedo
Amaral.

Esse ensaista, a partir de 1930, esforcou-se em fazer de sua
obra uma teoria politita, e de certa forma, a condicao de apologeta
do centralismo conferiu a seus escritos a condicao de versa° oficial
dos fatos. Mas o essencial em seu postulado orbitou ao redor do
tema industrializacao como base da modernizacao necessaria ao
pais. Ou seja, Amaral representou urn momento reflexivo no interi-
or do pensamento autoritario. A industrializacao nao se deparou em
sua obra com a desconfianca presente em Alberto Torres, nem corn
o certo distanciamento observivel em Oliveira Vianna.

Tendo absorvido o referencial bergsoniano que interpretava a
realidade como fluxo histOrico, reconheceu a inevitabilidade da
modernizacao do parque industrial brasileiro e a conseqiiente ne-
cessidade de reorganizacao dos padthes de acumulacao do capital.
Diante disso, o que ha de mais contundente a subtrair de seu lega-
do, a meu ver, é menos a apologia do chefe,

E 
da nava°, mas, funda-

mentalmente a nao recusa da modernidade.  diante dela que admi-
te a urgência de reformas e, apesar das divergencias, aceita a inevi-
tabilidade da presenca de reformadores a granel.

No campo educacional, embora refletissem a respeito, nem
Alberto Torres, nem Oliveira Vianna, nem Azevedo Amaral apre-
sentaram-se como especialistas em Educacao. Tal condicao era
aventada por uma inteligéncia especifica que, inclusive, por vezes,
os tomava por referéncia para explicitar as peculiaridades do mo-
mento histOrico que vivenciavam.

0 pensamento autoritario nao poderia recusar o reformismo
enquanto pratica do "avanco" da sociedade, mesmo porque o re-
formismo dizia respeito a sua prOpria ontologia. As divergéncias
quanto as matrizes teOricas eram solucionadas no circuito da politi-
ca, onde a proliferacào das falas e o chamamento as tecnicas nao
decompunham o perfil autoritario que era garantido pela prOpria
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forma como a sociedade "renovada" se consubstanciava.
Assim, as reformas, incluindo as educacionais, tido se efetiva-

vam sob o impulso da ruptura para corn os limites organicos da
estrutura autoritaria. Ao contrario, seu fluxo, sena° quanto a forma,
mas principalmente quanto a direcao, era conseqiiència da media-
cab politica das concepcOes do autoritarismo.

Ora, Azevedo Amaral apostou num horizonte redentor junto a
industrializacao nacional sob tutela do Estado. E corn essa pers-
pectiva que afirmou que

a escola exigiria uma transformagao, atravès da valorizagao do
ensino professional, da educagao prâtica e da competancia
tècnica. Partindo sempre do conceito de processo educativo
como instrumento de intensificar a utilidade social do individuo,
numa epoca empolgada pelo economismo, toda agao peda-
gOgica deveria visar preponderantemente o aumento da capa-
cidade produtora dos que passassem pela infludncia escolar.

(Medeiros, 1978, p.71-2)

O discurso pedagOgico foi atado a urn movimento maior de
reducao constante do politico ao tecnico. E tal direcionamento an-
corou-se em uma nocao de progresso recolhida junto ao evolucio-
nismo (Amaral, 1934, p.48 e ss.). 0 pensamento autoritario nos
anos 30 e 40 apresentou o momento pelo qual passava como o de
elaboracdo de urn "neo capitalismo cientifico" (Amaral, 1934,
p.48).

Em "Ensaios Brasileiros", Amaral pontificou a necessidade de
romper corn o tradicionalismo, inclusive o das escolas, para que se
reunissem nos mais variados circulos da sociedade, as condicaes de
implementacão do processo evolutivo descortinado pela nova or-
dem industrial. Dizia:

A questao imediata que se apresenta hoje no pals, reclamando
pronta solugao, é a do desenvolvimento intensivo das nossas
atividades produtoras e a coordenagao destas, de modo que
possamos passar quanto antes a urn nivel econ6mico superior.
E os problemas que se inserem na ordem espiritual, o aperfei-
goamento cultural e social das massas e o prOprio saneamento
das nossas populagOes

(Amaral, 1938, p.223)
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Foi a partir dessas inquietacks que percebeu que a reformu-
lacdo metodolOgica do ensino nacional ndo poderia ser monopOlio
de suas aspiracOes. Colocadas a salvo, a ordem, a corporativizacäo
do Estado e a anulacdo dos conflitos de classe, delegava ao Estado
e aos intelectuais a tarefa de "pensar Educacdo".

0 Estado Novo para Amaral representou a consolidacão de
suas aspiracOes. Nele estavam conjuminadas suas equacifies peda-
gOgicas aplicdveis sobre a massa e constitutivas da funcão do inte-
lectual. Pode-se constatar que sua identificacdo orgdnica corn o
regime produziu uma interpretacão sobre o papel da intelectualida-
de decorrente de uma funcäo educativa. Send° vejamos:

A ideologia do Estado Novo envolve a determinacäo de certas
finalidades para onde deve encaminhar-se a Nac5o, o que
implicitamente acarreta para o Estado uma funcâo educativa.
(...) Isto nao apenas na acepcâo pedagOgica da funcao edu-
cadora, mas no sentido da plasmagem de uma consciéncia ci-
vica caracterizada pela identificacâo corn a ideologia do regi-
me. (...) A missäo dos intelectuais a sutil. Emergidos da coleti-
vidade como expressOes mais lOcidas do que ainda nâo se
tornou perfeitamente consciente no espirito do povo, os intelec-
tuais sâo investidos da funcao de retransmitir as massas, sob
forma clara e compreensivel, o que nelas a apenas uma idêia
indecisa e uma aspiracâo mal definida.

(Amaral, 1938, p.272)

Contudo, tais conclusiies ndo se apresentaram descoladas da
ideia de que a liberdade de expressdo ndo poderia ser dada a todos
de forma igualada. Envolvendo um racismo explicito e uma depre-
ciacdo acentuada do proletariado, considerou ingénuas as tentativas
de associar Educacdo corn democracia, povo corn emancipacdo e
liberdade corn igualdade. Tomando tais referéncias como partes e
conceitos irreconciliaveis, apresentou a autoridade como veiculo
condutor da seguranca estrutural do sistema (Amaral, 1938,
p.52,233,269,275 e 277).

Mas apesar de tais debilidades orgdnicas, no seu entendimen-
to, o Brasil daquele momento vivencia a oportunidade impar de
disseminar e instalar urn processo educativo derivado do exercicio
do comando, da modernizacdo dos metodos e principalmente, da
aceitacao do carater educativo do capital (Amaral, 1938, p.73).
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Nesse contexto, Amaral aplica sua "cientificidade" para desqualifi-
car a iniciativa revolucionaria e pontificar a impossibilidade asso-
ciativa entre Educacao e Revoluca-o. A primeira era entendida
como expressao maxima da formula capaz de transformar o povo
em Nacao, o que vale dizer, sintese de urn projeto qualificado de
reformas. Por sua vez, a revolucao poderia ser tudo, e pela preten-
sac) de ser tudo, na realidade levaria a nada (Amara1,1934, p.53).

Ern raid() disso, ao fazer urn balanco da situacao educacional
da Primeira Republica (Amaral, 1934, p.143.), operou urn duplo
movimento cujo eixo cimentou-se no reconhecimento do merit°
contra-revolucionario dos eventos 1930 e no seu suposto climax
que seria 1937. E, no campo educacional, o merito especial estaria
na repulsa ao enciclopedismo e na consequente disposicao de bus-
car uma renovacdo educacional que o novo periodo ensejava.

Fazendo mencao ao ensino secundario analisou:
0 regime destruido em 30 tern no seu ativo a realizacão de
uma obra educativa que, tendo faihado pelo desvirtuamento
dos seus alicerces representados pelo ensino secundario, foi
entretanto capaz de exercer na mentalidade das novas gera-
Vies a influència salutar que !hes modificou o rumo da orienta-
cao intelectual. A principio no campo da ciëncia biolOgica e
mais tarde nos estudos sociais, os homens novos revelaram
na compreensâo dos problemas e nos mêtodos aplicados
sua solucao os indicios de que se operara uma metamorfose,
libertando o espirito brasileiro do beletrismo da era monarqui-
ca.

(Amaral, 1934, p.144)

0 tema Educacao, como tema estrategico, ao ser apropriado
por uma intelectualidade autoritaria, foi inserido em um projeto
diretivo para a sociedade que, sob o signo amplo e generalizado do
impulso reformista e modernizador, reduziu, tambem no merit°
pedag6gico, o politico ao limite do tecnico.
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