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C GM IS 8O RG IOTAL DE C ULTURA 

POPULAR DE BRSLIA6 

T 1 Q c'ue nos proporaos a fazern.o e pr?priamente urna - 

eonferncia, mas simplesmente, como somos uDla euipe de traba-

iho, trocar:aos idias. Idias cie julgalios fundamentais a rcA 

peito daquilo que caracterizaria a nossa posiço diante da rea 

lidade. Fotenos preten.sao, enen gostara:ios de t-1a, de p, 

presentar-ihes urna viso fora1, fria, da realidade bras leira. 

Ache::os que qualquer ui de ns, colocado diante desta realidade, 

huijena cue ai est, sente.que ten obrigaco de fazer ua opco. 

E aopço.riuito irnp1es: ou concordar con o que a1 est, ou 

discordar. E, se discordar, propr-se pessoal e coletivamente, 

a una tran.sforinaçao. Trata-se,.pois, de urna opg.o que envolve 

o .engajaliiento pessoal nua luta. Este o sentido desta equipe. 

Esta n.o 	urna equipe de trabaiho hurocrtico, nern de trabalho 

nornal, no sentido que se 	chamadas mobilizaç6es de pes 

oa1. Esta nao e una equipe clue ter una tarefa llcoriium ll  a rea1 

zar. Esta equipe ten a taref a de transfornaço da realidade hu- 

maria desta cidade. 	se ela visa a isso £ porque: 1Q) ten uia 

vis.o do homem 29) ten uma posico pessoal 	ante desta ieaii- 

dade. Para que no ténhanos una viso isolada do fenn1eflO Brasj 

ha e das transfornaç6es cnie iremos o7)erar aqul, no nlvei da 

conscincia coletiva, no nuvei das motivag6es coletivas, seria 

interessante que fizssenos un rpido retrcsecto shre a rea1 

dade brasileira e tentssemos ter do Brasil una viso de conjiva  

to. iTo 4 una viso estruturada, no e urna visc fornal que Va-

mos dar, i2as alguns aspectos dessa reahidade, 	e ju1a:ios fu 

cia:'entais. Mesno porque no tivenos teiupo de preparar una poSi-

ço mais sistentica. Darenos cjuase cue o testemunho pessoal de 

a1gun que, como vocs, tentou ver con os olhos abertos a rea1 

• dade, no de un berço esp1nclido, ñ.o de un pals cantado por o 

tad, poT trovadores, poT ideahistas utpicos, nas por a1um - 

cpe tentou ver a reahidade de setenta uiilh5es de pessoa's huD'a-

nas vivendo nun continente chamado Brasil. Se atentarnos para 

a nossa histcria, verenos que o Brash sempre foi um pals ter 

canente llvre e prticamerite co1nia. Co1nia no sentido de - 

que no p6de ainda hibertar-se dos laços cle dependncia econ5n 

ca e, portanto, pohltica que o prende. . estrutura internacional. 
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Col6nia econ&.iicaiiiente dosde cue fo. escoberto. 'ramos aqui 
ma espcie de supermercado, e.i cue as potncias estrangeiras 
procuravam e:lorar, dentro cle u;ii. eerna internacional e colo-
nial, as nossas riquezas, aroveibarcoe do baixo valor do no 
so trabaiho e da irnensa pro cura irte:cional do rnat&ias pri 
rlas. Tanto 4 assim que, se estudarioc . histria econ&iiica 	do 
Brasil, verenos a nossa histria cIacsf±ada por ciclos: ciclo 
do acilcar, ciclo do cafe, ciclo do :-ri 	que caracterizam 
asses ciclos? 	cue a nossa eccfloI•. :e e.ie cia1izava em cada 
vn dsses ciclos para vender quase cue excThsivamente un produ-
to; era a ionocultura do ac1car3ou cafe; ou a fase daminera 
ç.o, em que mandamos toneladas .e. toneladas de ouro paä Portu-
gal, cue, por sua vez, passava ste ouro p1-a a Inglaterra, que 
o depositava, talvez, nos bsncos da SuCca. 0 que isso caracte-
rizava? Vendlamos urn ou dois produtos, e ramos obrigados a - 
cor.aprar pi'odutos 'raani.ffaturado, onde a relaço de t'oca estabel 
cida dizia o seguinte vendere;ios I se:pre cada vez mais, e com-
praremos cada vez iiienos. Isto so chana processo do deterioriza-
ço das relaees de troca. Para se ter urn exemplo: se auantifi.-
essemos o preo de urn carro por sacas de cafe, hao  alguns anoS 
atrs cornprarlamos urn Ford pci' cioLta sacas de cafe, e hoje 
oip.rararnos o rsesmo Ford por cento c cinqüenta sacas de cafe, 

Isso significa que, mesmo quo produsos cada vez mais,coipra 
renlos cada vez :enos. Ent.o, so 	aua estrutura ecotl&lica oue 
estabelece en Piano ±nternacionai nsse tipo do relaço pode se 
desenvolver, se sempre dever at;endei Cl. lacos de dependncia e 
de exploraço no ia ercado internacio.sal? .L:s a expiora o 6oloria1, 
quo vern at 	aos nossos dias do cu.;ras fcrr.ias, manifestou-se no 
perfodo colonial pelo faturaiiaeto dstes podutos que caracterj 
zam as ciclos de npssa econoiaia0 Pra Se fortalecer èsta depen-
dncia econ6nica, evidentemente cue so uontava in ecjuema do p 
ltica intrnacional, que era vinculao quase.que inevitvel 
do Brasil a urn deterninado :iercado i.aternacionai: a Aprea da li 
bra, e depois, a rea do d6lar. 0 govrno, os poifticos, as 	- 

classes doininantes brasileiras, porque viviarn internamente ds-
te tipo do estrutura eóonSrsica, tinham para coni a dependncia 
internacional urn coraportamento dccil, inevitvelrnente obediente, 
Ent.o a urn contexto econ&iiico, a urna estrutura econ6mica dada,= 
correspondia una estrutura poll tica internacional de coloniali 
laio, de dependncia polItia. 	e or;i.i:.ai'mos a histcria dos pai- 
ses subdesenvolvidos, veremos qu.e esto no e urn priviigio. do 
Brasil, rias que esta 4 unaa caracterfsi;ca•de tdas as relaes 
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estabelecidas entre pasos industrializados, C, portnto, pa-
sos desenvolvidos ë pases subdesenvolvidos. Tdas as yzes - 
quo os paises subdesenvolvidos tentam una lihertao, quer eco 
nnica, cuer Poltica, porc.e no fundo elas so identificaro - 

Os: palses doinantes industrializados seiire tentaro riedidas, 
ue iro clesde a ocuaço iii1itar at a persuaso por rest±is 

do ercado internacional, :ue 1evaro esta econoniiainevitvel 
• rente a uu colapso econ&jico ou a una crise polItica. Basta quo 

estudenos a: 1istria da Anerica Latina, e a rria Latina do 
hoje, para perceher::os que o fcnneno do gorilis3.no, que o fen-
:eno :;olpe, caudi]-his:o, no 	im'. C en6Tleno prprio cla natureza= 
do 1atino.-.aericano, nas 	ui. subproduto dste processo de de- 
endncia econ6ica en que os pases eue tentam se libertar tn 

do enfrentar, prireiro, a oligarquia d.oninante, e, segundo, : as 
escuadras ou as frças econ&icas e politicas que ominarn, quo 
cercelan este anseio do 1ibortao popular, 0 Frasil-Co1nia 
fol nais ou nenos isso. Choganos at 1930  sendo un ps essen 
c ialnente agrlcola ,onuanto a uroa pronovia crovolueo •hdus±J, 
Lola so concentravaa as naiores e nais fahulosas riquezas 	at 
ento existentos na face da terra e gerava entre si conflitos 
de concuista do :iercados cue, afinal do contas, iriani se tradu-
sir nuj.  :.en6:icno  cue esantou a todos, as duas grande guerras 

• .iundiais. A Aleinanha capitalista, industrializada, exansionis 
ta, lutou desesperada:ento nas duas grandes guerras nundials pe 
la hegeiionia do un :crcado internacional, criando una espcie - 
do subprodüto ciesta doniina o er trnos de ideologia, e cue se 
chanava 	raça a1en, o nazisrao; na Itlia, fascisrio. ITada rais 
era:i do que a sde de poder internacional e do conquista do mu 
do a forro e fugo. Enquanto isto, oDrasil, quo foi ns ou me-
nos a rehoque desta situac8.o internacional, inclusive porque 
ra vinculado a CA ste bloco, pcle se valer de deternilnadas vantp 
gens oferecidas pela situao do guerra, e iniciou 0 seu .proce 
so de jndustrjaljzaco, Isto, a Dartir de 1930.  0 cue signific 

• 	va pai'a o JTirasjl inclustrjalizar-se? Significava, prineiro, 	a 
possibilidade de criar Tara Si uxi parque industrial, que, efet 
vanente, o tornasse indepondente desta relaço de nercado inter 
nacional snterior 7  isto e, nao recisaria comprar ate :ies:lo sa-
b.o, dentifrlcio, no precisaria inportar sal, açicar, ou sapa 
to, roupa, tudo enf in, orcue houve una fase no Prasil, tanto 
nas capitals como no interior, en cue os flOIVOS SO vestian dos 
ps a

. 
 cabe9a do produtos inportados daEuropa. A industrializa-

çao para 0 Brasil significaria o principio da sua independencia 



polltica. No's Oi1 1963, nao entende:saos be:i porcue so chara revo-
1uco do 30l  rias ela lie gou, efetivariento, ei:a tmo s.. econ&iiicos 

0 Q trrios polIticos, o nosso processo de emancipaço. Quo sign 

ficia a inc1ustrializao? Primeiro, ilaos iniciar urn esfrço 

do ap1icao interna do nosso capital, do nosso parue indutrial 

segtudo 2  irlalos tirar da classe dos proprietrios de terra dos 

latifuriclirids., quo dorninavarn tda a nossa econoaia na fase do a- 

i1car e posteriormente., na fase do cafe, a hegernonia do contrle 

econ&nico e propiciarilios a eriaco do urna elasse ernpresariaJ,incius. 
A. 

triaL PDr torc.j suao c:ras cos sbus 	spianttbs no rrsj.i 	_ 
na necessitar do aplicar todo o seu esfrço na prpria econornia 

nacional, e, coil isse, possililitar a criaçao do Urn r.aercado inte 

no sern o cal nenhurn pals so desenvolv e nenhwri pals se einci-
pa. ilas do c;UO isso: a rovolueo industrial iria or.r o proce 

so de urbanizaco do Erasjl. Iria concentrar grandes populages -. 

nas eidadcs e dar naseiniento a urna classe, a classe operria. Eiii 

tese, a classe operria iria iniciar, portanto, irnia fase nova, de 

urn. Brasil esscncialrnente carnpons a subdesenvolviclo. para urn als 
ue,relo ::enos, tivosse urna classo omprosarial, .urna classe i:idia 

forrnada nag cidades e urn iroletaniado quo, progressivarnonte, inia 

promover a sua ascenso. ste serla o sentido do cue se charnaria 

a revo1ue.o de3O ou o rocesso do industnializaco no Brasil. Aj 

gwas m  tericos chegain a dizer cue al no's plantaiiios a iossa 1ibertp 
gao, enancipao, e quo, efetivaLlonte, o Grito do Ipiranga so deu 
en .l90,  e no en 7 do setonbro do 18220 Sonios do dpinio de que 

èsse Grito nunca so deu,. ou ent.o, r-io passou cie urn grito. Bfet 

vaniente, na fase da industrializaco inaugurarnos urn nvo tipo do 

•dependncia urn tipo do roido en cue o Brash, que aindE era (e 

) 60 a 70 agrlcola en sua estrutura, tinha, no entanto, unia ie-

quena parcela do sua econonia que tenderiaprogressivaente a cres  
cer, e que so charnaria o n'icleo industrial. Ora, ste contro in-

dustrial necessitou, de irnediato, do irjiortao do rnquinas irn-

portao de bens do capital. Para inportar bns do capital 2  neces 

sitania retirar da sua re1a.o corn o ectenior, divisas; necessita 

na retirar aquela iDarcela do lucro no r;ercado internacional que 

lhe possibilitasso invostir e comprar. Er-ito, o processo de in-p 

dustnia1izao dependia diretanente de ixcia estrutura anterior em 

relaço do dependncia. Portanto, a nosso desonvolvinnto se:.lpre 
so fz enatarnente na medida daquilo quo poderlarnos conseguir de p, 

na ro1aco do dc -,.)ende"ncid anterior. 0 nosso processo do industr 

a1izao Se concentrou nurna deterrainada area, que foi .0 centro- = 

sul. Concentrou-se do forioa e::clusiva e em detrinento das outras 

reas econ6rnicas, e coraeçou a gerar intorneiionte. no I3rasil a nio 
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ma relaç3o ( entre Os estados, cue caracterizava a nossa relaço= 

COjU o resto do uwido, Antigaiente era o Brash como tui todo - 

que dependia do iecado internacional; corn a industrialzaço 

criou-se urn ni.cleo industrial no Brasil, clue  se concentra 	em 

tome do Rio e de 30 Paulo, e que estabeleceu coin Os outros - 

eti•dos da Federaço, a rnesIa relaç.o de dependncia anterior 

em lano internacional. Se analisammos hoje cuem pmoduz, uen 

induStrializado, quem concentra o capital, çuen concentra a m.o 

de obra, quem concentra 70. a 30 dos investi:ientcs inemnos, e 

cuem concentra 70 a 80 dos investirnentos escrangeiros no Bra- 

sil, poderenos, scm di.vida nenhth.la, separar dois estados, 	dos 

vinte e dois, e dizer cue tudo ou qwise tudo est concentrado - 

na Guanabara e no Estado de So Paulo; e cue os outros stados 

do Brasil venden atria prima e coinprarn produtos manuaturados 
4 

	

	de :3.o Paulo, Lais ainda: nesta relaço de trca, os outros es• 

tados venderi se:.apre o major nimero de toneladas ior urn valor rn 
nor, e compram inenor niuiero de torneladas por wu valor major, H. 

urn estudo do Padre Lebmet, que inelizmente no teio 	ino , 

cjue mostra, atravs de urn mocesso rdfico, o sisternade rela-

çes coinerciais estabelecidas entre 3o Paulo e outros estaclos, 

em cjue se ve tranqüilauente o volume das e;:porta6es e das 

porta6es estabelecidas eitre todos os estados e eA ste centro. 

Cu1a cle 3.o Paulo? 	bsolutaaente, 	urn fenrneno econmico, 

urn fenBmeno social e inevitvel, decorrncia desta irnplantao= 

- de urn centro industrialnuma u-iica reio, cue passa a. capitaJ 

zar todos Os benefIcios da estrutuma econmica do pars. Isto a- 

concece tanbin eiia ouase todos os palses subdesenvolvidos, 	as 

ainda. ste nicleo nduscrializado no centro--sul nao 	indepen-= 

denLe. ftle rnaniin as mesmas relaç6es de dependanca em trmos 

oonnhicos, clue  anterioriiiente a estrutura brasileira rnanti1a. • 

porcue? Priineiro, porciue os investimentos e as imd1strias est 

belecidas no centro-sul so proressivamente, cada vez mais de 

vinculadas de urn contr8le nacional. Basta que façainos o cicu.-

lo do investiment estraneiro aplicado no Brasil. Fizeiiios 	urn 

cicu10 para, se no me enano, 1957/58, em que 95 dos invest 

inentos estraneiros havidos no Brasil se concentravam eii $5o - 

Paulo. Ora, todos iAs sabemos que no basta :ontar urna emprsa 

no basta construir, urna fbrica. TJma fbrica precisa- e quanto 

maiom o seu dimeiisionamento, major 4 a necessidade - de urna rel 
ço coii o mercado intemno e, princialmente, corn o mercado ern-= 

temno, quer mercado cle capitals, cjuer riercado para a,co1ocaço= 

do produto. 	videnteaente, coin a nossa relaço econmica, 	se 



estbeJ.ec ouase cue e:zclusivarnento corn o 11000 ocidental, t-

da a nossa rde industrial nontada no centro-.sul, nt depe 

dncia ern rolaço a caitais e a co1ocaco de produtos face a 

sse :aercado internacional, Ividente, tarnbrn, ciue 0 contr6ie - 

cia nossa econonia passa senpre a se diidir entre urn contrle 

e:terno e uji contr6le interno. Lte born pouco tepo urna osciJ.a- 

no prço do cafe podia nos levar a ixn colapso cia econornia, 

porque 7O das nossas exortaç6es deendisn do nercado do ca 

f. 1taodir1ar: 'co:a a estrutura ndustrializada, ste fato 

nao so 	 hoe sabaos cue, se uis. :de do indistrias - 

quo so ligadas o ntc si sterna cüo ostm ot vivendb so cada - 

vez nais liadas ontro si • resolver ou rotirar OS S1S invos- 
• 	tirnontos, ou paralizar Os SOUS invcstiuontos, ou deter urn po 

CO a ovoluço cia sua produç•o Industrial, o l3rasil sofrercn' 	o 
rnesnao processo do colapso econnico. 	anstatariaos.que, do 
ponto do vista econ&nico, a nossa estrutura , quo conieça a so 
industrializar, o cue, inter'anonto, no podo ainda atendor ts 

nossas nocessidades, 'padoce do urna doficincia instrurnental - 
(porquo' £ incipionto inda) e padece taLlbrnde laços do dope 
dncia oxtrornarnente porigosos para a nossa soberenia enquanto 

prs. iias so tivornos esta viso ass1:TI rpicla, do quns sejarn 
Os nossos protha.s do ponto cia vista econrnico, haveria urn ca-

ptulo especial soro o probiorna cia inflaç.o. Estern olgurnas 
teorias iiiuit.o curioas arospeitó cia inf'laçio. H,por oxenplo, 
urna, cuo roduz o problo:aa cia inflaçao a urnaquestao p'aiiionte 
financeira, isto £ '. ulpa cia inflaçao £ do govrno, em 
to capital. Ento, cjuando a :iquina do govrno ftu'iciona, joga 
so no :ercado uzaa sona do dinheiro sto dinheiro dulul os pr 
ços. En consequcncia Iii iiaa. clevaç.o do preços qie.prvoca.es-

sa criso charnada Anpçjg, cp. e £ o nal da oconomia'J Essa teo-
na monotarista reduz a roblena cia inflago a urna cuase 
gica, Las existe. urn 	 l a outra toonia, osta sociogica, a uou - 
von, a rnais adoquada realidado, quo, para tornar born claro o 

problena, conpara a inflao a urn jgo do cartas quon6s to., 
dos na nfncia p joganos: a jgo do rnico. C. 	urn tonta - 

• 	passar a riico pa:a outro. Esta intcrprotaço sociolgia conpa-. 
ra o problona cia inflao a Ae sse jgo entro as classes soci 
o govrno, os onros.rios, as fireaiciadores, as trabaLiadores, 
as co:pradores. Caclaurn dssos grupos, no, processo econ&iiCo, 
tenta passar o prejuzo cia oparac.o,.para fronte. So h. urn au-
nento slarial, isto, evidontenento, afotaos pregos cts produ-
tos quo s•o fahric•d 	--: or asses operc.rios. Os enrescnios, - 
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cnto, passani a diftrenga cue 6 dada aos oper6rios, para Os pro-
ços; estas prços incideri sbro os c:pradorcs; os coiipradores - 

faeri nova reivindicacao salarial. I assi:a por diante, em quo - 

entra o. Estado e diversos outrosrupos sociais,.re?artiIdo, ou 

tentando passar sfreaionte ste mico econ&iico. Mas, al&ii d. 

tes aspoetos, e:iste, para.uJna estrutura do ias subdosenvvid, 
o prb1eiia da dotoriorizaç.o das relaç6es, do troca, em b cr 
zeiro, que 6 a moclida do nossa economia, passa a valor cada vez 

menos. So pud6ssemos, por o:zomplo, cjuantificar os nozsos rejuj 

zos no mercado internacional, nossas relaç6es do troca, quo so 

recoxhocidas hojo por todos os homens do Brasil, inclusive pelo 
Embai:ador floborto Cai.pos e .  outras possoas insuspoitas flS3O SO-

torj; so pud6ssomos quantificar as projuzos aue.lovanos no mere 

do inernacional, chegaramos a essa ospantosa concluso: 70 1111-

lh3os do. isor6veis esto financiando a ocono:aia internacion. , 
Is estanos pagando o dosenvolvimento dos psos doscnvolvidos 

custa do uzia rolaço econ&liica inqüa, porcxe so ostabelec.e.4 
bz'o a mis6ria. Entao havoria, no caso da inflaço,. por o::eiTpio, 

asses dois aspectos a considerars 

sob o ponto do vista intornaciona 

m b o ponto do vista intorno. 
ITo easo da etrutura indutrial do rrasil, os benqueiros , 

as financistas, quo tanto gritarn contra a inilaço, afmal do - 
•intas so os quo so bonoficiam dela, porque, quorn tern ulli reirne 

sctlarial.fixo, quom tii', a vendor s&ente .o progo do seu trabah 

quom sompre ganha cada vez monos. Aqules quo lDodeln capturar 
no pmecsse secial, a oeonornia.coletiva,para rbinvestir, so as 
quo . so benoficiani da . inflaço, A grita tda coicça quai.do a i, 
t1aço atinge una voloeidade tal, quo no so pode prevor e queft-
tificar o luero po3svc1, isto 6 , cjw.nde, eori e vo1zo do ix.vcs.... 
tS.rientos , seri .o aersino progrc$1v., é perte.nto, soia uma 

• 	14icI! desSo valor X, no so p.do prover a,marern do tu*ro. 	Af 
estrutura ontra em p&nis.. has ste no • p.ni,o do povo. - 

Porque e pvo no torn pnieo quanto t sua niargern do lucro. fte - 
tom pnieo quanto diininuçao do po do'foo, do bite, na 
sua casa, na sue. mesa, naqubc dia. 	so 6, portento o p&nico 
do taa ostrutura quo no 6 plenificada sto 6 o pnico do una - 
ostrutura Quo no tern soquor a contrle dos .seus'ir6prios proce 
sos do produçao - a quo yarn revelar, cada voz quo so gri.ta 	CO 

tra a inflaço, osniabos do una econorna quo no 6 racionelizada 
om trmos do produo para a consurno, em auc a -Jrodugao vai 	na 

'I 
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frente do Consumo, e este 4 cjue vein pedid.o Para ser atendido, 

seni a menor raza1idade. Isto coloca em, checue a pr6pria es 

trutura de iDroduco capitalista, os sisternas de produço que 

n6s vivemos, em que as crises nada mais so do aue consecji.n 

cia direta, irreversvel, inevtvel, do JI.stema de produço. 

Entao diramos: As crises no so levanadas pelos poltcos, 

pelos senadores, pelos deputados, pelos operr±os, pelos estu 

dantes, cobs baderne.iros 	a crise da nossa estrutura soci- 

al; 65  estrutural C muic similes: 70 ail.ioes de pessoas 	tm 

necessidades; ests necessidad'es sociais tm cue ser atendi-= 

das, e vo, desde a aJi:enta 	at os ben do cuitura; nece 

sidades cue s8o cada ve iiais exiidas ror uina popuiaço cada 

vez nao.is consciente 0  0 fenmeno do. conscientizaco coletiva 

irreversi'vel. As populac5es hoje so conscieites e recebein e 

timubos dc conscientizaçao cm todos os momentos de sua vida 

diriamente, desde cedo, Quando ligam o rdio e ouvem o Puepor  

ter 2sso ate a noite, cuando fecharn o rdio e ouvein o Repr 

ter Petrobs. Do princpio ao fi.,q do dia, as populaç6es corne 

cam a tomar conscincia de que so gentei de cue no so ater 
dicias; de que h nveis e padr6es de vida :iuito surerioreS - 

aos seus; de tue tudo 	possIvel; de cue preconceito de.ro.ça 

nao existe; de.que osmitos de elite, de dominaço, etc, 

no sobrevivem Tr1 conscincia das revoluç6es soc'iais oper 

rias no bboco socialista, em Cuba,das revoluç6es ma Am'r,ca= 

Latina, dos desernbarques militares. Tm notici.ade tudo 	, 
portanto, evidente, cue as populaç6essubdesenvolvidas cres-

cern em reivindicaces ' i as economias 9  quo antigamente ti-

nham que atender o. Urn nvel do exigncias muito baixo , des'= 

sas ropulac6os, hoje se v.om obrigadas a responder a urna inas-

sa cada vez maior, d'? oonsucidores 1'Tao consurnidores no sen-

tido purenente econ:ico. inns consuridores no sentido totaU 

Iornens cue querern consriiiir tudo, e Se sent,.e -rd no direito de 

consuriair do pao a IJniversidade. 	rnedicia cue ste processo do 

conscientizaço cobetiva cresce, as es.truturas capitalistas - 

entrain eii crise e tarn cue responder ao clesafio: ou se produz 

para uiia inassa cada vez maior r1e,  Pessoas, ou no sohrevivoo 

poilticamente. 0 nosso grande probleme, hoje, 6 fazer corn cue 

as estruturas socials e econ6rnicas se articubern par resolver 
a dernanda social de bens materiais e bens de cuJtura. E COifl 14 

iia agravante:.se no resolverein, a ostrutura Cal. Cai a os-
trutura do poder o a estrutura econorica. Na. 1'iistria temos - 

trs exeupbos dosta ruptura, quo se chaina revobuco, 0 prine 
ro oxernpbo foi o da revobuo russa, quo acarretou no. guor:ia 



e naquele cJWna de guerra a incorporaço 	r.evo1uçc ru 	do 

blo.co socialista de hoje. A segunda, a revoluçao chinesa, tat1- 

bm dentro de tho china do guerra. 	Este procossode crise quo 

vivornos 	coloca para ns o prob1eint do povo. 	al cue chegarnos. 

Se tentarnos ter 	uana viso 	agora 	no 	iais econ&uica, flO 	- 

P mais 	socio1gica 2  mas agora poltica, do pave do Brai, eu 	- 

ihes 	proporia uina iiiaagern. IJrna iniagorn difci1 do ser visualiza- 

da 	Dor cucnl nunca a viu, 	Urna coisa 0 irnaginarnos una jovern b 

nita, e outra 	verraos urna jovoLl bonita. 	(Acho quo aqui nm- 
guern discute coinigo cias vantagens da segunda hiptoso). Quero 

pals .Jhes. propr urna irnagern sbro 	a reahidade 	do povo brasj, 

loire. So rounirmos nosta 	sala tuna arnostragern do 	OVO brasilel 

ro, do 100 pcssos, certanento tedanos 70 niserveis 	uris •0 - 

do classe rndia e uns 10 do classe burguesa. 	Sc conseguirmos - 

visua1izr sensIvolmonte esta ilnagein, porceberornos a roahidade= 

do povo brasileiro. Quern o do nordeste, cornprcendoo cue signi- 

fioanos 22 rnilh6es de nordostinosi iTordestino no 	tuna ficgio, 
nun tuna inveno de Ju1io, Nordestiiio e urn liornorn cue von sendo 

secularmento 	ospohiado por tuna estrutiirà. GIn quo cA lo o burro do 

carga 	so a rnesiiia cousa 	Nurna viagor 	quo f:Lz no nori1oo;c 	- 

cousas 	uo tuna pessoa jainais podo osquocor: nuiiia usina vi 70 	- 

crianças, do 7 a.11 anos, quo cram 	miniaturas do camnponoses, 	- 

corn foico na rno. S$ acreclitava quo 	1os poderiarn seurar a fo 

cc, prquo vi.:. Isto no causou urn irnpacto cmnocioiirnl espantoso 

porque tinha.hido, qiwaidn ostudante do sociologia, quo a problo 

ma 	do trabaiho infatil er 	un problerna do scu10 	nas mi- 

nas. 	do carvo da Inglatorra. E nos espantvarnos ao tornar conn 

ciraento do cjue 'nas ninas do carvo da Ing1a 	hviarn criancas, 

muihores gravidas. 	Isto oü podia imnaginar. Mas do reponte, vi 

jando nuni carro da 	JDiNE, vejo sotenta 	crianas do 7 a 9 aries 

CUO oi'arncortadoros do cana e quo ganhavarn por mns 	500 1 00 	a 
600,00. Isto 0 tuna arnostragorn 1  imias 70 	o povo brasileiro 

isso. 	nto perguntamuos: em name de q:ue 	do quo 	princpio, 	- 

mostraramnos a elos cue as ref ornas, muito polo oontrri.o do 	- 

quo pensam, vai lhcs 	trazer mais vantagons,. porque 	vo aunc 

tando o nvc1 gerah da sociodade cm rnatria 	do rondimentos, d& 

ronda pessoal, vo Laos dar, a mdioprazo, condiç6es.do explo- 

raç6os oconmicas muito suporiorosa s quo 	1os tEam; vo lhos 	- 

dar.mmio do obra quahificada 	mn&quinas, 	crdJto, fin:,: 	:::ont: 
, 

etc... No entanto, rosistom furiosarnente, porcuo a sun rnen:J..i- 

dade ainda corrospoiado no scu10 passado 1  0 povo, evldento.ocnGo, 

atua nisso, pura e simp1osmnante como fome, bca, in1sr1a o dongi 

da do justiça. Esta visao do povo 6 quo nosintorossa cssenciaJ 
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mente no nosso trabalho de cultura popular. Ns no temos n 
nhum comproniisso coin nenhuma idia, pessoa, inst1tu1o 2  paCs, 

dogma que no da urna resposta positiva ao problema do pq 

vo.Porcjue povo significa o coj.unto de tdas as pesspas hung 

nas. Vamos fazer tuna definiçao de f: s podemos ter das pes-
soas dois tipos de opço: ou acharnos -rue as pessoas huiIanas - 

so objetos que podeinos usar, ou achanos cue so indivduos - 

aos quais devezos respeitar e corn quem devemos riianter uina re 

laco de igualdade. Igualdade conci'èta, igualdade real. 	Se 
partimos dessa viso, o resto 4 decorrncia. Somos contra o - 
capitalisruo e materialismo porcjue nles a pessoa 4 urn objeto; 
somos contra o nazismo, porcue a pessoa 	quase urn animal; s 
mos contra o charnado neutralismo diante das opç6es, oraue is  
se significa ume-oriuss5t criminosa dian.te das pessoas concre-

tas cue a eto, Achanos cue as pessoas t&n que optar: ou se 

comunicarn coin as outras pessoas em trinos de igualdade, ou se 
comunicarn corn as :outras pessoas, em trmo de dominàço. 
necessrio, portanto - e 	essa a caracterstica da flossa 
ca, que 	una epoca de definiçd ideolgi-ca 	cue revelemos - 
tdas as dinens6es dos nossos hbitos pela dirnenso da nossa= 

ideolo'ia colocada na mesa, e vamos aceitar o desfio desta . 
• 

	

	deologia colocada ma mesa, coletivamente. Se 4 cüesto de.d 

rinar, ento vamos doininar; e vaios doininar explIcitamente, - 

nftentarnos entao, a consciriciacoletiva, que 	nao supor. 
• ta dominaç - o, esmo porque, tcnicas de doninaç5o, - h. muitas, 

tamb4m No inonento em cue.a crise eclode se dci algo para no 

perder o resto cue se tern. -iesta exata medida e cue sao• fei-= 

tas as reformass no Brash, proporgo pois, cue a presso 

	

'popular cresce, a resitncia crescer,uas a santa prudncia 	 - - 
vaj mostrar-11-ies o canijnho das refcrmas.Observemos hoje- O 

problerna da reforina agrria: descobrimos cue o Brasil tern 60 

de camponeses; cue a grande maioria das terras cultivveis e 
taw  nas mos de uana grande cainoria. A estrutura capitalistE, - 

j est, ela Paesma, exigrndo urna transioruaçao da estrutura 

porcue esta i deficinaa da estrutura agrria j estc= 

causando impactos negativos ma estrutura industrial 0  nto , 
torna-se necessa a reforma ag'r.ria.. 0 ridustrino pensa - 

em trmos de posse fsica, 0 industrial no precisa.montar a 
cavalo e atravessar, durante urn dia, as suas terras Ele v * 
as suas.posses pelo checue, pela conta bancria, pelos tetu-lcs  
que tern. Sua rnentalidade, -pois, 4 outra. has os 1Dropr1etr1 

de terra no pensarn. tanto em trmos econucos. i assim mao - 

pensam secularmente1 - Por exeniplo: a estrutura - econ&nica anon- 



tada na fase do açilcar era urna estrutura na qual, çualquei 

preço do agicr eralucro. E isso pöroue 	sse agcar era con 
seguido 	. custa do traball-io esciavo 0  Portanto, se o trabalho= 
ea gratis, tudo que se conseguia, a partir da produço, era= 
p?ticarnente lucre. 	Mesmo ciue fsse unaa preduço anti-econ 
nuica. 	Ora, eAsse tipo de rnentalidade ainda sobrevive na estr.0 
tura agrria brasileira, e 	portanto, a classe latifuridi'ria= 

bas.ante insensCvei ?ts dernandas econ6rnicas, aos problernas 

ConOrnicos colocados por unw_ estrutura que ja corneça a se in-= 
dustrializar. 	Nas essaclasee tern os seus intersses repre-= 
sentads no Legsiacivo. E o 	xecutivo, 	oBrasil, 	sernpro q. 
c.ele setor que •est 	aais 	; frente, urn pouco; 	aqueie setor 
cue ten nais a viso do.cue est 	acontecend 	de mais dinrnico, 
na pstruturO brasileira. Ento, vernos 	ste aspecto interessa 
ie do Eecuivo cueler a roforxia arria, e do Legislativo 	- 
no querer a reforna agrri.a 1  E no cuerer, por unia razo rnuj 
o simples: por causa 9  iiuca e exciusivarnente, do probleina do. 

propriedade., w 0 cue no so cuer e Que se toque na propriedade. 
So pudsseiiios argurnentar corn Os proprietrios, do cue ordern - 

do idias, de cjue filosofia, essa nossa estrutura econrnica e 
social rnantrn isso? 	Por quen, em none de quem, podereinos d 

zer cue reina perfeita ordem e tranqfiilidade na sociedade br LT 
siieira? Paz para cueni 2 	'ordein para quem, trancjttilidado para 
qi.oifl? 	Era f101ile de que? Liberdade? Democrctcia? Dignidade huna- 
ma? Possoa huinana? Justica? Fratornidade? Arnor? 	So todos Va 
loces que ningu6rn ncgc. 1'ias, en none disto tudo, quo xi6s 	n5.o 
negamos 	so articula una estrutura econErnica em que a resul-= 
tanto el  Asto cuadro quo venos, en que elm sempre iroduzir 	is  
to 	Todo 	stamos absolutainente convencidos de cue a taxc. de 
analfabetisno no Brash 	ser 	mantida, a no ser que os proces 
sj de alfabeti.zac 	e •s processos no poder do •atendimento ras 

necessidades do povo so transformem, mac mao se transformem - 

en 10, 15, 20 anos 	ue so transformeni agora, porque 	Brasil 
crosce a urna taxa de.3 7 1$. 0 Brasil est. ma faixa da charnada 

explosEo deniogrfica,Aujnentrns de populaço nun nvei supe.7. 
nor 	nossa produçao, ?. nossa taxa de cresciiento econEmico4 
Isto significa quo a rnisria 	que estse desenvivendo, 	e 

.0 Brasil. Per 	onsegiinte, Se o analfabotisno 	hoje 	urn 
probiema, araanha 	ser 	urn problerna nuite naior; a f one, a m- 

siia, a desemprEgo, 	serc.o, amanha, prob1erns niulto rnalolcs, 

atao, a rnossa cstrutura, est 	condo tostLda e so mo.ntrn, 	e 
o articula em fUflC4de urna domanda doc.nsciEncia do sculo 
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passado, UDS a Y1OSSa consciencia coletiva hoje 	outra. Urn ope- 

rrio hoje no tern rndo do reivindicar. 0 carnpons, cue era c'ue 

foi secularmente ura honern hr - ado 3or lacos atriarcais ao pro-

prietrio, 	hoje urn hornen cue no tern rndo de morrer, ao fundar= 

o seu sindicato de caniponeses. 0ra,.sso CanlpOfleS ja existia an-

tes, a nisria dlejc. exi..stict ante. ias le tornou conscincia - 

da suc nisria hoje. E a partir desta torada do conscincia quo 

o problena do carnpon•s so coloca para o poder poltico. Poi?que , 

sefornios estudar o poder poLtico verificareraos cue. no Brasil 

o poder poltico so caracteriz j3elo ecuilibrismo en quo os cue 

csto t.no poder responcleni ?s necessidades coletivas, no exato rn 
iuento on cue n5o responds-las sinif1oa ?ercler 0 poder. 	rata-se 

de urna composicao do grupos en quo nessa diviso do produt socici 

n. urna reivindicaçao popu1a' crescents e urn tenor da classe doiji  

nante crescente cue todos conhecornos. 0 scui passado foi prdi 

go en ucnicas do dominaçao, e tcnicas de dominacao continuaru •q 
xist•indo no sculo 7zI0,. 0 desenvolviaento da psicologia moderna 

mUitO so deve a tda ossa necessidade quo tivercrna as estruturas= 

anteriores, de donilnar coletividades inteiras, e ahien-las. 0 f 

niz1eno racial nos Estados Unidos, o fenineno do nazismQ, do -  fhs-= 
cismo etc,.. no so outra cousa sono processos colotivos do - 

condicionanionto, iTs hoje no transplantanios o chicies, o ch- = 

ch-ch e tudo o niais, por urn processo do assmniilaço natural, C 

• 

	

	si:i, loor procosso do acr1turaco cuase quo dirigido. A nossa cuJ 

tura, a nossa reahidade,tende a 5cr cada Vez niais caniuflada ou 

deu'pada, para cue no ve3aaos o cue realmene soinos 0 o qUO 

queroinos, tl, pois, a.paftlr dosta deiimiçao fundamental quo nas-

cc a cultura popular: do unia opço diante do honien, diante do ho 

men 	No aceitanios duahismos, conio foram Os duahismos uato- 

riores: o honiem c alma e corpo, 0 corpo morre a a alma, no fin  

recebe tuna bnçao,;o so salva. Jo sculo passado, e ainda IISGO 

so dosenvolveu,m quase todos, os 1IVOiS, tuna filosofia do dualis-
ta, quo justificava esta hipocrisia social. A perspectiva duahis-

ta dizia cue tnhauos unia parte nobre .e unia parto. vii; instintos 

bons e insbint..os uiaus; urna aLaa sanita, hiada ao aerno, e cue t 

nhaaos urn corpo quo ma oreni das coisas, era inferior, Sc, por-

tanto, havia uua alma cue dovoria ser salva, e urn corpo quo non-

tanto, entao, torna-se ovidente qua o probleaa da estrutura ec.on 

thica a social iiSo tinha muita imnortancia. Esta crItica foi feita 

nun sontido global, 0 duahismo.ora urac. rors ectiva cue caracteri-

zava tanto algurnas rnanifostaços do fi1.osof'ia crist. quanto tdas 

as outras, inclusive porspectivas que macla tinhari a var corn o 	- 
cristianismo, ra unia viso 	gicoal do scuio passdo, que gera- 
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va.er.quaso todos os rnos da cincia ossa perspoctiva dualis- 

a6 i'1aunior c outros fi1sofos cristos rocolocaram a probloma 

- 	da integridade do honem como urna cousa total,quo no e dualiz 

do, quo no o dividido, mas que e ura cousa so ,  e doponto de 

vista cristo, so a humsa-iidado •fsse, rea]inonte, kiaizada, 

Cristo podoria ter so salvo sam so oncarnar6 ITo ontanto a perk 

pectiva crista 65  justamente a da encarnaco, crue significa as- 

consZo cia homom como 	uma cousa tota16 Cristo podéria porfeit, 

mcnt.e ter deixado claro cue veio ao mundo I alar ?s almas 	dos 

horaes, no tendo, portanto, quo sor crucificado, ois Quo 	0 

eorpo 	secundrio. A perspectiva'do encarnaço crist, e,  ao 

riieu ver, a posiço mais forte iara'quo so recoloque o problema 

da hunanidade. em tr:.ios totais • Tias, alni dsto próblema do 110-

men todo, isto 0, do houen instinto, alma, sensibiliclado, razo 

quo dove ser una coisa s, existe un problena quo 0 o mais s 

rio, quo e do todos os homons. Ento, so 0 o honem tob , no h 
nada no :oundo, neiahun principio, ncnhul!ia argu.icntaç.o quo possa 

provar quo oste diroito no soja universal6 J discutimos muito 

o problema dos diroitos em trnos abstratos j fizemos milha-

res do declaracos dos clireitos dos honons. 0 nosso problema , 

gora , no 	di. scutI-ios, mas imlsnt.-los6 I 	na hora da im 

plantaç.o dssos diroitos a tocios OShoraoflS, quo vorificanos - 

uo muitos 	n.o querom, no acroditcthi, .no aiitoni, ma ptica, 

quo os homons sejam todos iguais o quo tenhan as nesnos diroit. 

sse 6 0 momenta em cue vamos nos apropriar das coisas. 

Co o homeni so apropria, quo nostra, realmcnt., so mantni una r 

laçao do dilogo con as outros, so 0 capaz ao doaçao para as o 

tros ou so ale, ostruturalnento 9  n.o 	un possossivo, isto 

alguna quo cuor, pr±meiro, possuir, para depois dialogar. ste 

problema da dominaço ontre os homens s.c coloca entro tados os 
nivois. Pois bom 	a partir desta viso auo a cultura popiar 
so coloca. Po1.'rue 9  prin.ieiro, &um procoso do despertar, sen 

nas conscincias dos homons, tda a oxtonso da sua grail- 

cleza o da grandoza dos scus diroitos 	Sen nido, cornneias pal 

vras, se:.i soluç6es do compror1isso. So observarmos born, a povo 

fala a vordade nua e crua. Sc nos roforinos a urn certo politico, 

quo ouchamo do trfogo, j a povoabo. so  rofcre 0111 trmos 

nais duros, incluindo, inclusive, a sua I anllia. Cluor dizer: a 
.povo se rofero a lo definitivamonto. Porauo a povo no torn ma- 

da a guardar, no torn nada a percier, 	o tern nada a condicio 

na • Dizo quo onsa. CuLtura popular c, porta -ito, urn conpro-
!I11SSO COJ a vordade do povo. So vanos fazor ulaa posquisa, ternos 

do anôtar oxatamonto o quo o ontrevistado diz. Tornos cue guar-

dar un conpror11isso total co11 aquibo quo o rovo diz, ciii respeito 

fl- 



sua conscioncia e ao nvel da sua eonscincia. S 	popular - 

porcue rospoita a vordacie 	popular porquo do see .s razos das 

aspiraç6cs popularos. Portanto, so 6 popular, C do todo o povo, 

ono do ur!ia classo, do urna castao 	tarnbrj urna culturado dosa-. 

fio, porque a cultura, ate rnojo, to siao a culura OLO osLonta--

ço, corno disso o i.inistro da iducao do ornarnonto. Cultura 

dos sujcitos quo fazern bci los a cocktails para ofarocor aos ou- 

tros 	a ua erudiç.o corno urn born possoal, quo saborn citar 	- 

Proust, quo .sabern citar Tolstoi quo saborn citar Joyce, dgard 

Poe, onfirn, quo saborn cftar tudo, a cue so o:dhcrn co:uo urn bern do 

culture do uiaa elite. 	Culture Popular 	e ac::iiiço da reali- 

dade do povo o dos valrbs do povo, des necessidadas do povo. - 

Portanto osa tarofa a quo vocs so entrega.i a intorarn, do fa 

zer culture popular, no 	urna tofa da cival so possarn orgulhar 

na forrna antiga 0 	cortas rodas, fazor culture popular 0,  at 	-. 

bastanto porigoso. 	urn ttulo do poriculosidedo. 	o 	urn titu.- 

lo do horira, no se -iticb iion6rquicc. 

Pare so fazor culture popular o Drociso, p015, tor a ox 

ta' vis.o do cue 0 o hornoi a dos corni'o:nissos quo tornos para corn 

la 	0 prociso abandoP.er a dostruir do nosso conscionto a in 

conscionto todo urn procosso do discrirninaço passer a tar do 

hornorn. urna viso universal, isto , urna viso no discrirninatria. 
Isto urn dcsafio a cada urn dos sonhoros, e desafio difcil do 

sor rospondido o do so colocar dianto do todosos ho:iofls o da-

aulcs quo so as nais explorados a ospoliados por ossa ostrutu- 

ra, sabondo nantor corn los urn dilpgo en tda a dirnonso, 	- 

onda fr sto dilogo, sari ike colocar nonhuiae lir.itaço. 	s6 
nsso scntido ouc cütura roDular rcvolucion6ria, porquc ala 

val o::igir, do cede urn,o desafio da consoqlincia. Cuitura popular 

• 	podo lovan os sonhoros a cerninhos insondrvois Pasta quo todos 

coitern o risco. Pasta quo no coloquern urna place dzendo at on-

do irao, Poderao ir rnuJ.to longo a Dous QUC1I'C quo vao.. 

A culture popular 	tarnoon urn probloiT.la tc]aco. r'ias C es 

sonialncnto urn probloina huniaio, de rclaço hunaia; C ossoncial- 

• 	T:iontc urn prohlorLla do ongajarnonto nuni roccsso do rodanço colot 
7. .-, 

C-.. 

) bvio, depois do tudo quo disscinos,.cuo culture popu-

icr a 6nica eultura qua intoressa ao Brash.. Porquo a nica 
culture qua rosponde is nocossidadas do 70 rnilh6os dc-brasiloi-

ross 

Peco licorice pare torninar asta rninhaoxposio a raspo 
to do pov. Prinoiro, o pave ast na rnsria segundo, o povo - 

S 
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no tozi culpc. da illisc,,iac torcoiro, o povo no procisa acoitar 

a iisria a povono dovo acoitar a D-!isor±a o povo no vai - 

acoitar a uisria. 1T0 podomos ovitar quo a ovo sorovoltc , 

, par quo ovitar quo o povo so rovolte iiicntir povo. Tdmos --

cuo mostrar as povo a dilTaonsao da sua roalidado. Alis, no i 

ronos mostrar nada: lo auc vai nos contar. 

Finalmonte, o quo tc:ios quo fazor 	tontar organizar 

e . povo, para quo lo, povo, 'oossa fazor as roforrnas do quo pr 

cj!sa. Ou prossionar as possoas quo as ±rofazor. TJn' povo ct 

sorganizado, Ufl povo soi conscncia sore objoto do domagogia, 

sore objoto do an1pulaçocs, do oligarauias cditaduras, 0 

r objatio da. cultura popular c dar a vordadcra diiiionSo do to 

do a problo!cla. ao s a dijnonsao da 111isria, :ias comb resolvor 

o probloma. 

I 
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