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0 Ingar dos intelectuais na polfrica e nas qnestoes publicas e tema que ha decadas vem 
despertando debates. Qnal o papel dos intelectuais no mundo modemo?. Dito de ontra 
forma, os intelectuais teriam o dever de se deslocar de seus castelos para atuarem na vida 
publica? Seus escritos e reflex6es precisam ser destinados a um publico ampliado ou ao 
contrario deviam ser lidos e discutidos apenas pelos espedalistas? 0 intelectual deve falar 
a um publico ampliado? Ele deve penetrar no terreno da politica, pondo-se a servi(fO .da 
engenharia politica? Ou deve ele diante da Polfrica e do Escado, manter-se distante ·do 
poder? A respeito dessa permanente tensao, lembremos o dilema expresso -por Max Weber 
a respeito da «etica da convic<;:<Io» e da «etica da responsabilidade». Haveria necessidade de 
escolha por parte dos intelectuais ou existiria um caminho capaz de permitir equilibrar as 
duas eticas e OS do is apelos1? 

Muito ja se escreveu a respeito da dificuldade em se conciliar o rrabalho nos dominios 
das ideias e/ou da·cultura com aquele desempenhado na esfera do policico, propriamente 
dito. Constituem OS intelectuais um grupo a parce? De Julien Benda a Bobbio Habermas, 
passando por Croce, Ortega y Gasset, Gramsci, Mannheim e Sartre, que esta tematica vem 
suscitando debates. 

Entre a defesa 4a «torre de marfim» como lugar reservado ao intelectual ou o seu 
engajamento nas tarefas da opera<;:<Io politica propriamente dita debatem-se, ha-decadas, 
OS pr6prios intelectuais quando dedicados a definic;ao do . sen Ingar no mundo. Para 
Habermas os intelectuais atuam e interagem no espa<fo publico, alimentam-se desse espac;o 
e de forma mais constante ou menos efetiva colaboram para a configura~o do· espacyo 
publico, ja que sao panes constitutivas da «esfera publica literaria»2

• Os incelectuais atraves 
de sua atividade constroem a esfera publica literaria e desempenham importantes tarefas 
enquanto formadores de opiniao e dessa forma atuam enquanto agentes de destaque. na 
esfera publica. A interpreta¢o de Norberto Bobbio a respeito dos imelecruais caminha 
tambem nesta dire<fao. Para ele, os intelectuais cumprem um papel decisivo enquanto 
formadores de opiniao,. mas atuam tambem como formuladores de pollticas publicas3. 

Russel Jacoby4, mais recentemente, enfatiza que no mundo modemo o trabalho intelectual 
encontrava-se, ate o decenio de 1960, intimamente associado a esfera publica, enquanto 
intelectuais publicos. A partir de enrao, come<rou um processo de inflexao levando a um 
recuo dos intelectuais para dentro do campus universitdrios, seguido da ampliayao da pro
fissionaliza¢o com o conseqiiente abandono do compromisso com os temas · pertinentes 
a esfera publica. 

Para alem desse dilema, a intelectualidade brasileira e porque nao dizer ibero-americana 
se defronta com um outro. Qual o seu papel social? 0 do exerdcio da critica? 0 de incer
ven¢o direta no debate publico? 0 de condutor do debate? No dizer de Antonio Pita, 

o intelectual fala em nome da hisroria ou, o que neste caso e o mesmo, e a historia que fala 

no discurso do intelectual: este discurso, todavia, rufo tem por referenda circunstancias, 

1 Para a trajet6ria dessa discussao ver BASTOS, Elide Ruga; REGO, Walquiria Lcio (org.) - lntelectuais e 
politica: a moralidade do compromisso. 

2 HABERMAS, Jiirgen - L' Espace Public. 
3 CE BOBBIO, Norberto - Os intelectuais e o poder. 
4 JACOBY, Russd - Os 1tltimos intelect1tais. 
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problemas ou acontecimentos que ocorrem na historia, mas. circunstandas, pro.blemas e 

acontecimentos reveladores da hisroria 5• 

A imensa maioria dos intele~tuais ibero-americanos e .brasileiros, em espedal,.nao. se 
fecha em torres de marfim. Desde a fundas;ao do Estado em 1822, que os intelectuais 
brasileiros tern pautado suas vidas nao apenas como criticos adiante do seu cempo, forma
dores de cultura ou de opiniao publica, mas tambem atuam como execmores de politicas 
publica atuando direta ou indiretamente na Politica ou na adminisua~o. E possfvel 
encontrar, portanto, intelectuais atuando na politica strictu sensu, no nivel das atividades 
de gerenciamento do Estado OU llO ambito das diferentes institui¢es que ;COrnpoern 0 

Estado6• Os intelectuais latino-americanos e brasileiros, em particular, vem conduzindo 
seu trabalho no terreno das ideias e da cultura de modo interligado a pratica politica. 

No Brasil a questao nacional tern sido o objeto central das reflexoes,e das analises dos 
intelectuais brasileiros que desde a funda¢o do Estado em 1822. Preocupam-se nossos 
intelectuais em compreender os impasses para a constru<;ao da modernidade bem o:nno,as 
dificuldades para a defini<;ao do modo de ser da sodedade e da cultura brasileiras. Neste 
sentido, e possivel encontrar os que defendiam que o Brasil devia se e.sfor~ para cons
truir uma ordem liberal e democratica, enquanto outros buscavam .ressalcar os aspectos 
materiais da modernidade defendendo que a busca pela modernizas;ao nao deveriaQcorrer 
entrela<;ada ao estabelecimento de uma sociedade caracterizada pela imp.lamac;ao universal 
dos direitos, porque acentuavam as caractedsticas particulares do Brasil acentuando a 
incompatibilidade dessas com o modelo liberal-democratico. 

Desde a funda<;ao do Estado em 1822, que os intelectuais brasileiros tern pautadosuas 
vidasnao apenas como criticos adiante do seu tempo, formadores de cultura.oude.opiniao 
publica, mas tambem atuando direta ou indiretamente na politica ou na adminisua~o
como executores de politicas publicas. E possivel encontrar inc.elecruais atuando no nf vel 
das atividades de gerenciamento do Estado OU no ambito das diferentes institui~oes que 
compoern o Estado. 

Desde os primeiros momentos de consrru<;ao do Estado no seculo XIX que ja era 
possivel encontrar uma enorme inquieta¢o intelectual a respeito dos impasses ; para a 
defini<;ao da engenharia politica do novo pais. Forma de governo, s.istema de governo, 
unidade territorial, centraliza¢o politica e administrativa eram temas que estavam no 
ceme do debate politico e intelectual. Pouco a pouco o debate intelectual atingiu outros 
patamares e as divergencias podiam ser encontradas entre os defensores da necessidade do 
Brasil construir uma ordern liberal e democratica, e os que buscavam ressaltar os aspectos 
materiais da modernidade defendendo a busca pela moderniz.a¢o, mas nao o fato de que 
esta devesse implicar na ado<;ao pelo Brasil de modelos politicos que nao estivessem em 
consonancia com as caracteristicas pr6prias da sociedade e da cultura politica brasileiras. 

No embate de ideias havia os que defendiam a necessidade de implanta~ao de uma 
ordem liberal e democratica, enquanto outros ressaltavam que bastava ao Brasil adotar os 

5 C£ PITA, Antonio Pedro - Os intelectuais e a democracia ou a democracia dos intelectuais. In PRADO, 
Maria Emilia (org.) - Tradifiio e Modmzidade no Mundo Ibero-Anmicano. Rio de Janeiro: CNPq/UERJ/IHGB, 
2004, p. 12. 

6 Esta tematica foi desenvolvida por mim em ]oaqttim Nabuco. A Po!frica como Morale conzo HisMria. 
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aspectos materiais - a modernizac;ao - e defendiam que esta nfo deveria ocorrer entrela
c;ada ao estabelecimento de uma sociedade onde imperavam os direicos universais, uma vez 
q ue as caracteristicas particulares da sociedade brasileira eram tidas como incompativeis 
com o modelo liberaF. 

E possivel realizar um levantamento exaustivo de autores e obras. Das formulac;oes de 
Jose Bonifacio, ainda ao tempo do vice-reinado, prussanao 
como Bernardo Pereira de Vasconcelos e o Visconde de Uruguai ate a gera<;c1o dos refor
madores: Joaquim Nabuco, Tavares Bastos, Rui Barbosa, Silvio Romero, Andre Rebouc;as, 
Quintino Bocaiuva e outros. 0 faro e que o seculo XIX foi pr6digo _ na elaborac;ao de 
reflex6es acerca dos caminhos e das rrilhas por onde passava ou deveria passar a questao 
nacional. 

A escravidfo foi extinta hem como a monarquia no ja tao distante decenio de 1880. 
Adveio a republica e com ela a ideia de progresso material. Mas, permaneceu o impasse 
intelectual. 0 que era exatamente o Brasil? Como definir a sociedade, a cultura ea polfrica 
brasileiras? Que rumos o Brasil deveria tomar? A nos estava reservado o destino de sermos 
c6pia do modelo liberal democratico? E se era isto, como implanci-lo? Ate onde seria 
possivel ou desejavel transmutar nossas caracteristicas pr6prias de modo a nos tornarmos 
aptos a adotar o modelo? 

Com o advento da republica ganhou forc;a a proposta da mudanc;a que levaria ao pro
gresso. Isro nao significa que o impasse intelecrual renha arrefecid.o. Havia ainda intensa 
preocupac;ao por emender e definir· a sociedade, cultura e politica brasileiras. Que rumos o 
Brasil deveria tomar? Mudar para onde e como? Adotar que modelo historico? Olhar para 
a Franc;a, Inglaterra ou para os Estados Unidos? Que fatores impediam a mudanc;a? Ate 
onde seria possivel ou desejavel transmutar nossas caracteristicas proprias de modo a nos 
tornarmos aptos a adotar o modelo liberal-democratico? E o progresso pedia mesmo uma 
sociedade liberal? Para que o Brasil se tornasse um pa.is industrial era preciso haver demo
cracia? A industria era sinal de progresso? Ou seria necess:irio apenas introduzir mudanc;as 
na economia agr:iria? Enfim, o que era mesmo o progresso? 

A defesa da especificidade nacional encontrou sua melhor expressao nestes finais do 
seculo XIX nas obras de Eduardo Prado A llusiio Americ1t1ul' e do conde de Afonso Celso, 
Porque me Ujano de meu Pais9. Em ambas encontramos o enaltecimento da riqueza cultu
ral do Brasil. Nesse afa de descobrir as raizes de «nossos males», havia os que buscavam na 
sociedade que se construiu no Brasil ao longo de trezentos anos ou no Estado fundado em 
1822, as raizes desses problemas. As anilises se dividiam entre os que responsabilizavam 
as elites sociais e defendiam o povo e os que, ao contr:iri.o, creditavam ao povo, mediante 
utiliza<f3.o do conceito de rac;a, entao em voga, a responsabilidade pelo atraso. Alguns 
passaram, no entanto, a creditar ao passado mon:irquico e a heranc;a iberica a causa da 
incapacidade das elites e do Estado brasileiro em implementarem os mecanismos capa
zes de tornar o Brasil um pais moderno nos pianos politico, economico e social. Nesse 

7 A esse respeito ver PRADO, Maria Emilia - 0 significado da libe.rdade nos propagandistas da .repllbJica. 
Ver ainda A cidadania no pensamento poHtico hrasileiro. 

8 PRADO, Eduardo -A Ilusiio Americana. 
9 CELSO, Afonso - Porqtte me ufono de mett pais. 
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sentido, cabe destacar a obra de Manoel Bomfun, America Latina. Males de origem.10
-. 

Procurou Bomfun abordar os significados da herancra colonial sob o prisma da natureza 
cultural do colonizador. A um so tempo ele apontava.o carater extremamente predat6rio 
da coloniza<;io e buscava no processo colonial e na natureza do colonizador a explicacrao 
para as dificuldades do Brasil de se construir como um pais integrado e modemo. Bomfim 
nao se preocupava, especificamente, com a questao do progresso material, mas, sim com 
um tema mais abrangente como o da integracrao nacional. 

A quesrao da na<;io inconclusa fez-se presente, tambem, nas reflexoes de Alberto 
Torres, aparecendo em duas de suas obras mais significativas: o Prob!ema Nacional Bra ... 
sileiro e Organizarao Nacional publicados em 191411

• Para analise dos problemas que 
nos afligiam, baseava-se no conhecimento da terra e de suas necessidades, adquirido ao 
longo de sua pratica politica. Alberto Torres advertia sobre o imperativo .de se efetivar a 
integra¢o nacional, mediante gera¢o de trabalho e formac,;:ao do cidadao para atraves 
dele tornar possivel o progresso. Afirmava a existencia de <{um duplo dever a cumprir~ para 
com a nossa populac;ao arual: um dever de educas;ao e um dever de assistencia economica 
e social>P. Defensor do agrarismo reivindicava que o Estado deveria promover a reforma 
agraria hem como a educas;ao do povo13• 

Os decenios de 1920/30 foram momentos decisivos no processo de transformas;ao 
da vida politica e cultural do Brasil, uma vez que a sociedade brasileira passou por um 
processo marcado pela acelera<;2.o das atividades industriais nos principais centros urbanos 
do pais: Sao ·Paulo e Rio .. de Janeiro. Ao mesmo tempo as cidades comes;avam a,ganhar 
importancia rompendo, ainda que muito lentamente, a supremacia da vida rural~ No 
campo intelecrual, este foi um momento caracterizado pelo incremento das interpreta<;Qes 
em torno da quescio da identidade nacional. 

Uma vez mais, um conjunto de intelectuais voltava-se para a valorizas;ao das expe
riencias historica e cultural europeia e norte-americana, concebendo-a como modelo . .a 
ser seguido pelo Brasil para o ingresso definitivo no mundo moderno. Mas, ja entaQ 'a 
corrente dos que defendiam a particularidade brasileira ganhava rnais adepros~ Tempo rico 
em interpretas;oes, OS decenios de 1920 e 1930 foram 0 cenario onde atuaram: Paulo 
Prado, Sergio Buarque de Holanda, Mario de Andrade, Oswald de Andrade, Monteiro 
Lobato, Oliveira Vianna, Azevedo Amaral e cantos outros. 

Os decenios de 1920 e 1930 foram, portanto, ricos .em interpreea<;oes acerca das razoes 
que impediam o Brasil de se tornar um pais moderno, industrializado e constittiido por 
uma populas;ao integrada. Como tornar esse pais plural e diversificado culturalmente um 
pais integrado e capaz de construir uma economia de mercado e uma sociedade, libe .. 
ral? Como viabilizar os processos de industrializa¢o e urbaniza<;ao e como tornar essa 
popula¢o rural e bastante marcada por uma religiosidade migica, que vivia·atreladaaos 
poderes locais e sem acesso a um sistema educacional universal, uma popula<;ao igual ados 
paises da Europa Central ou dos Estados Unidos? Como conjugar as heran915 culturais 
iberica, a&icana e indigena com o modelo cultural anglo-saxao? Como superar o passado 

10 BOMFIM, Manoel -Ambica Latina. Males de origem .. 
11 TORRES, Alberro - 0 Problema Nacional Brasilefro. 
12 TORRES, Alberro -A Organizafilo Nacional, p. 132. 
13 TORRES -A Organimfdo Nacional, p. 135. 
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colonial? Como tornar o Brasil menos dependente do capital e dos mercados externos? 
Como se livrar do peso do latifUndio bem como dos poderes privados .que dificultavam, 
sobremaneira, a ayao do Estado? 

A palavra de ordem era mudans;a, pois so assim seria poss£vel realizar a integrayao 
nacional. A sociedade tal qual existia possibilitava a desagrega¢o e facilirava a manuten~ao 
de uma ordem onde imperavam os poderes locais. Para que o Brasil se modernizasse era 
imprescindlvel que houvesse uma atuayao forte do Estado objetivando construir as bases 
estruturais de uma nova ordem: urbana e industrial. 

No interior deste momento, destacam-se as reHexoes feitas por Oliveira Vianna em 
Popufafoes Meridionais do Brasi/14• Ressaltando o papel das elites indicava a necessidade de 
se empreender a modernizayao a partir da valorizayao dos nossos tra~os culrurais. Diante 
da singularidade da organiza~o social brasileira, nfo era possivel, para Ollveira Vianna, 
conceber um modo de integrayao que fosse igual aquele ocorrido na Europa Ocidental 
e/ou Estados Unidos. 0 povo-massa que ao fongo do seculo XIX pa.rticipara do sistema 
eleitoral so o fizer4 na condiyao de agregado de um grande senhor, constituindo-se em sua 
for~ eleitoral. Para wmper com essa tradiyao era preciso que o Estado imerviesse de modo 
a ser o agente aglutinador desse povo-massa. 

Mesmo sendo critico com relas;ao ao comportamento das elites, o que fez .com.que 
tivessem uma falta de compromisso para com o pals, em momento algum negou.a impor, 
clncia dessas elites coma agentes sociais. 0 Estado seria o responsavel pela integra<;ao e pela 
construs:ao da nas;ao, mas, executaria essa tarefa em acordo com as elites. Seria, por.taeto; 
um mediador dos interesses diversos dessas elites. 0 poder executivo seda fortalecido e 
dotado de instrumentos que lhe permitissem exercer o poder de decisao. 0 p.ovo massa 
seria integrado ao corpo da nayao na condi¢o de trahalhador. 

A decada: de 1930 foi, portanto, urn momento decisivo no processo de transform.a~ao 
da vida politica e cultural do Brasil. Nos dominios da politica tinha inido, entao, o pop.u~ 

lismo como recurso de poder utilizado tanto por politicos adeptos do modelp democrata 
quanto por adeptos do autoritarismo. Vargas em seus diferentes mementos a Jr n te da 
chefia .do Estado, como ditador ou presidente eleito tratou de construlr as bas.es. para que 
fosse possivel ao Brasil irnplantar urn parque industrial. E hem verdade . que essa politica 
industrial era orientada pelo Estado que procurava, tambem, cuidar do controle social e 
sindical. Ao mesmo tempo intelectuais como Azevedo Amaral fazia a defesa do . programa 
industrial como o Unico capaz de conduzir o pals na estrada do desenvolvimento15• Ao 
final dos anos de 1940 a CEPAL (Comissao Econornica para aAmerica Latina)represen
tava a hegemonia deste novo paradigrna, cujo conceito chave era industrializa'7ao. 

0 Brasil passava por um intenso processo de moderniza(fio nos pianos politico . e 
economico16

• Como fim da segunda guerra mundial a palavra de ordem passava cada vez 
mais a ser mudans;a, entao entendida como produzida pelo processo de industdalizas:ao. A 
ideia de p1:ogresso era substituida pela de desenvolvimento e este era sinonimo de a.thridade 

14 OLIVEIRA VIANNA, Francisco de - Popr.elaffJes Meridionais do Brasil 
15 AMARAL, Azevedo -A Evolttftlo Politica do Brasil 
16 Sohre as politicas do perfodo de Juscelino ver, por exemplo, MARANHAO, Ricardo - 0 Estado ea 

politica «populista» no Brasil (1954-1964). Ainda BENEVIDES, Maria Vitoria- 0 governo Kubitschek. 
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industrial. Na realidade, desde a crise de 1929 que os intelectuais nao apenas no Brasil mas 
em toda a America Latina foram tomados pelo afa modernizador 

Ao termino do segundo governo Vargas (1951-1954), o Brasil ja se encontrava bas
tante transformado. Caminhava, a passos largos, para o fun da predominanda do 1nundo 
rural, pois a urbaniza¢o crescia de modo acelerado, ainda que a ocupa¢o dos espa<;os 
urbanos ocorresse de modo extremamente desordenado. No interior deste quadro ocorreu 
a campanha de JK a presidencia da republica. 0 suiddio de Vargas em. agosto de 1954 
tornou-se o ponto referencia para as for<;as politicas que se encontravam envolvidas .no 
processo eleitoral. De um lado o varguismo, que com o suiddio de Getlllio ganhou uma 
nova expressao. De outro a oposi¢o representada pela UDN (Uniao Democratiea Nacio
nal). A alian<;a politica que permitiu a elei¢o de JK ea derrota do anti,...getulismo fez-se, 
entiio, entre o Partido Dernocratico (PSD) e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) que 
recebia o apoio do Partido Comunista Brasileiro (PCB). 

Juscelino procurou tra<;ar os rumos de seu governo oferecendo ao pais uma agenda 
destinada a acelerar o processo de transforma¢o pelo qual o pals vinha passando. 0 di.ma 
de liberdade reinante, facilitava a aceita¢o por pane da populac;c1o do «Plano de Metas» 
- programa econornico e de planejamento voltado para acelerar 0 desenvolvimento do 
pais. Tendo recebido de Geallio um conjunto de instituis:oes e agendas, dentre · elas o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Economico (depois transformado em BNDES), 
a Petrobras e outros, de carater setorial ou regional, tais como: o Banco do Nordeste, a 
Superintendencia do Plano de Valorizas:ao Eco no mica da Amazonia, destinados a promover 
0 desenvolvimento economico a partir da orienta<;ao do Estado. 

Em meio a este cencirio nascia o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) que 
se originou no conjunto de intelectuais, dentre os quais antigos assessores do . govemo 
Vargas, que decidiram se reunir com a finalidade de estudar a realidade brasileira. Essas 
reunioes eram realizadas na cidade fluminense de Itatiaia, o que fez com que fossem 
conhecidos pela denominac;ao de «Grupo de Itatiaia>>. Sob a liderans;a de Hello Jaguaribe, 
foi fundado inicialmente o Instituto Brasileiro de Economia, Sociologia e P.olitica .(IBESP) 
que funcionava na ma do Ouvidor no entao escrit6rio de Jaguaribe. 0 IBESP oferecia 
diversos cursos sobre Hist6ria, Sociologia e Politica nacionais reali.zados no audit:orio do 
Ministerio da Educac;ao. 

0 Decreto n. 0 37.608 promulgado em 14 de julho de 1955 constituiu ofidalme.nte 
o ISEB e vinculou-o ao Ministerio da Educa¢o e Cultura. 0 grupo de intelectuais que 
estava a sua frente objetivava o estudo, ensino e divulgas;ao das ciencias sociais. Pretendia-se 
tambem, que os dados e as categorias ai formuladas servissem para ana.Iise e compreensao 
critica do Brasil e pudessem conttibuir para a promos;ao do desenvolvimento nadonal. 
A partir de 1956 o ISEB passaria a ter por sede o predio localizado na rua das Palmeiras, 
55 em Botafogo. 

Os principais intelectuais ligados ao ISEB eram os fil6sofos R. Corbusier, Michel 
Debrand e Alvaro Vieira Pinto; o soci6logo Guerreira Ramos; os econornistas Ignacio 
Rangel, Romulo de Almeida e Ewaldo Correia Lima; o historiador Nelson Werneck Sodre 
e os cientistas politicos Hello Jaguaribe e Candido Mendes de Almeida. Ess~ intelectuais 
se caracterizavam por seu papel como intelectuais publicos17 e tambem por seguirem a 

17 Para o conceito de intelectual publico ver Russel Jacoby. 
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marca da intelectualidade latino-americana e brasileira em especial, qual seja a preocupa¢o 
com identificar e apontar caminhos capazes de levarem a resolu~o da questao nacional. 
Alem disso, comungavam, tambem, daquela outra caracterlstica propria dos intelectuais 
latino-americanos: a proximidade com o poder e por vezes o exerdcio de cargos no Estado. 

Logo apos sua funda¢o o ISEB passou a cursos destinados, onuc1toaun4;:nt:e, 
a forma¢o da elite brasileira. Nesses cursos era oferecida uma visao ampla e geral da 
Historia do Brasil e do ponto de vista economico as ideias ai apresentadas co:nfttga:vaim
se com algumas propostas defendidas pela CEPAL hem como por Celso Furtado, que 
apesar de nao integrar os quadros do ISEB era proximo do Instituto e de de seus 
intelectuais. Os integrantes do ISEB viram no govemo Juscelino o meio pelo qual seria 
possivel que suas ideias fossem postas em pratica e dessa forma a funcionou 
como aliada do projeto desenvolvimentista implementado por Juscelino Kubitschek. Em 
suas declara¢es publicas, Juscelino prestigiou o ISEB, definindo-o como um centro de 
cultura, estudos e pesquisa. Diferenciava-os dos demais 6rgaos universitarios ao real~ 
a voca<;ao do ISEB para o estudo dos problemas brasileiros. Ressalte-se, no entanto, o 
fato de JK nao ter transformado os intelectuais do ISEB em seus assessores na orienta¢o 
nem na implementa<;ao do Plano de Metas para o desenvolvimento. Para isto ele criou o 
Conselho de Desenvolvimento, que tinha esta missao. 

Em mar<;o de 1957 a dire¢o do ISEB organizou, na cidade de Sao Paulo, um ciclo de 
conferencias sob o patrodnio do Centro e da Federa¢o das IndU.Strias. 0 ISEB estendia 
a Sao Paulo seu raio de a<;ao. A institui¢o ganhava mais presrlgio, mas come<;ou a inco
modar diversos segmentos politicos nacionais. E, na medida em que nao havia consenso 
entre os intelectuais que integravam o ISEB a crise tambem ocorreu intemamente. A 
publica<;ao do livro de Hello Jaguaribe, 0 Nacionalismo na · onde 
defendia a tese de que os investimentos estrangeiros estavam se para a industria 
foi o estopim para a crise intema, que resultou na saida de Jaguaribe do ISEB. Isto ocorreu 
na medida em que a institui~o defendia que o capital estrangeiro aliado ao setor agcirio
mercantil era 0 principal obsciculo a industrializa~o brasileira. 

0 ISEB chegou ao anode 1960, reformulado em seus Nao apenas Hello 
Jaguaribe saiu, mas logo a seguir tamhem sairaim Guerreiro Roberto Campos, 
Anfsio Teixeira e Helio Cabral. 0 Conselho Consultivo foi extinto e o Conselho Curador 
passou a ter apenas poderes administrativos. No final de 1950 o ISEB viu-se na situru;io 
de estar privado da verba orc;amentaria estatal. Ao iniciar o ano de 1961 o ISEB nao 
dispunha de verba para suas atividades e dessa forma o curso teve que ser suspenso 
sendo mantidos, apenas, os seminarios, as conferencias e os cursos extraordinanos. Nao 
havia mais o governo Juscelino e Jfuiio Quad.ms nao tinha interesse no ISER Em 1964 
a institui~o foi fechada pelo governo ditatorial. 0 predio foi invadido e as instalac;oes 
quebradas e sua biblloteca destruida. Abriu-se entao um IPM (inquerito polidal militar) 
de enormes propor¢es. 0 ISEB foi considerado bras;o de Moscou, uma vez que oferecia 
cursos, conferencias e seminarios assistidos por estudantes, professores, advogados, joma
listas etc .. 

Figura central no ISEB, Hello Jaguaribe de Mattos nasceu no Rio de Janeiro, em 
1923. lngressou no curso de Direito na PUC do Rio de onde por influencia do 

18 JAGUARIBE 0 Nacionalismo 

73 



pro£ Antonio Gallotti catedratico de Teoria do Estado, passou a se interessar pela Ciencia 
Politica e tomou contato com aquele que viria a ser um autor basilar sua forma<;ao: 
Ortega y Gasset e atraves de Ortega tomou conhecimento do pensamentQ alemao dos 
finais do seculo XIX ate 1930. 

A concep<;ao nacionalista de Jaguaribe presente desde a publica~o em 1958, de 0 
Nacionalismo na Atualidade Brasile.ira, caracteriza-se por inserir o nacional no universal. 
Dito de outra forma, a preocupa9ao com o destino do pais (nacional) nao esti dissoc:::iada 
de um compromisso com o universal. Nesse sentido, seus estudos a respeito do desenvolvi
mento politico do Brasil ocorrem, em maior ou menor escala, a partir de uma perspectiva 
de politica comparada. Tomando por base a experiencia hist6rica de outros paises, procµra 
descobrir o que poderia ser util ao Brasil que era ate 1950 uma sociedade baseada 
na lavoura tropical onde as elites buscavam minimizar os custos da especial 
no tocante a mfo de obra. Com isto, maximizava OS lucres da lavoura, cujo pre<_(O .do 
produto independia dos produtores, ja que era fixado no exterior. 

Desenvolvimento consistia, portanto, na melhor forma de utiliza<;ao dos meios dispo.,
niveis numa determinada cultura e no interior de um tempo hist6rico, para atender as 
necessidades desta sociedade em correspondencia com os recursos humanos e materiais de 
que dispoe. Subdesenvolvimento ocorria quando nao se aplicavam os meios disponiveis para 
atender as necessidades de uma determinada sociedade. ParaJaguaribe a. escassez de recur
sos naturais ou populacionais nao justificava a vigencia do subdesenvolvimento que estava 
relacionado a uma carencia de racionalidade publica. No caso das sociedades <;>cidentais, 
o subdesenvolvimento seria produto de uma disfun~o na rela9ao elite""'.massa. No cas() do 
Brasil, assim como de muitas outras sociedades especialmente as latiµo-americanas, . as 
elites nao buscaram orientar seus interesses numa dires;ao otim~nte para o conjunt() 
da sociedade. Alem. disso, elas tinham um custo de sustenta<;ao. extremamente alw p;µ:a · 
a sociedade, e dessa forma elas contribuiam para privar a socieclade das para 
inversoes reprodutivas o que resulta no estancamento social. 

No caso especifico do Brasil que era ate 1950 uma sociedade baseada nala,voura 
tropical, as elites buscaram minimizar os custos da produ~o, em especial no tocante a 
mao de obra que escrava ao longo do seculo XIX e livre ap6s 1888, mas man~ida e,m. µiv~is 
bastan_te estritos de subsistencia e deseducada. Constituia-se assim, numa mao de. opra 
extremamente barata e pouco conscia de seus direitos. Com isto, maximizava oslucros da 
lavoura, cujo pre<;o do produto independia dos produtores, ja que era fixado no .... .A ........ "'-'L·· 

Assim, o conceito de desenvolvimento sustentado por Jaguaribe desde seus pnmc~u:c>s 
escritos a epoca do funcionamento do ISEB buscava a constitui<;ao de um pro,"." 
cesso de industrializa9ao, capaz de diminuir o peso da economia agrariaacompanhado por 
um processo educacional. E preciso destacar a presen<;a de educadore~ eminentes ligados 
ao ISEB e em especial cabe destacar o nome de Paulo Freire. 

Procurava Jaguaribe indicar a necessidade do Estado adotar uma politica eronomica_e 
social capaz de conduzir o processo de desenvolvimento de modo impasse 
entre uma estrutura social que esgotara seus limites de racionalidade e as aspira<;Oes sodai~ 
de melhores condic,;:oes de vida. A burguesia urbana que deveria esse proi:;esso havia 
perdido essa possibilldade tendo se transformado, na concep\:ao de Jaguaribe, em mera em 
simples classe dominante. Nessas circunstancias, haveria a necessidade da intermedia9ao 
feita atraves de uma ideologia capaz de substituir o papel que a burguesia nfo tinha condi-
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<;6es de cumprir. A essa ideologia competia o papel de respo111m:r 
no Brasil da decada de 1950. 

coletivo da sociedade 

Jaguaribe acreditava, e nessa quescio seu pensamento nao se diferenciava daquele 
expresso por outros isebianos, que o projeto nacional desenvolvimentista so poderia ser 
realizado atraves de uma mobiliza~o nacional de tendo por sustenci-
culo a alians:a de classes - Uni.ca forma de se deter o latifundiarios 
e dos exportadores de materia-prima. A posis:ao que adotavam os isebianos e Jaguaribe 
em particular, nao implicava em se posicionarem contrariamente aos exportadores, mas, 
sim indicava a necessidade de se empreender esfors:os para uma politica de 
substitui~o de importas:6es. Gerar uma «classe media>> com mentalidade industrial, alem 
de um operariado industrial que se colocasse em condis:oes de deter e mesmo reduzir 
o peso do latifUndio-mercantilista. Para que esta proposta fosse viavel, acreditava-se · ser 
imprescindivel uma ampla mobiliza~o nacional. 

Para Jaguaribe, a burguesia urbana que deveria o processo de modernizat;ao 
havia perdido essa possibilidade tendo se transformado em mera e simples classe domi
nante. Nessas circunsclncias, haveria a necessidade da intermedia~o feita atraves de uma 
ideologia capaz de substituir o papel que a burguesia nao tin.ha condis:oes de cumprir. A 
essa ideologia competia o papel de responder pelo coletivo da sociedade no Brasil; 

0 ISEB desempenhou papel fundamental no cenario politico e intelectual brasileiro 
no perfodo de 1955 ate 1964 (momento em que foi fechado pelo governo ditatorial 
implantado em 31 de mar~). Atraves de cursos, debates e publica<;6es o conj unto de 
intelectuais isebianos elaborou diagn6sticos, analises e interpreta<;oes da realidade politica, 
economica, social e cultural brasileira que serviram para o embasamento de pollticas 
publicas. Ao mesmo tempo esses textos construiram um capitulo fundamental da historia 
das ideias no Brasil. 

Do ponto de vista intelectual, o ISEB nao conseguiu se impor cliante dos grupos mais 
representativos das ciencias sociais ligados a USP e a antiga Universidade do Brasil, atual 
UFRJ. Soci6logos e cientistas politicos <lesses dois centros universiclrios viam os intelec
tuais do ISEB como carentes dos instrumentos te6ricos e metodol6gicos necessarios para 
o exame cientffico da sociedade brasileira. Essa mesma ser encontrada 
em alguns segmentos da imprensa e das empresanais, 
o ISEB com a esquerda e mais especificamente o PCB. ~ 

A historiografia produzida sobre o ISEB e os inrelecruais direta ou incllre:ta.tneit:tte 
vinculados a esta instituis:ao produziu, salvo exces:oes, uma verdadeira fratura co1zmnv:a. 
0 ponto de inflexao pode ser encontrado na tese de doutoramento .defenclida por Caio 
Navarro de Toledo publicada em 1975 com o titulo de ISEB: fiibrica de ideologias19• Esta 
obra provocou enorme polemica e suscitou resposta por parte de alguns intelectuais oriun
dos do ISEB como Hello Jaguaribe e Nelson Werneck Sodre. A cdtica feita porToledo ao 
ISEB centrava-se na desqualifica<;3.o do pensamento isebiano em vinude da.· urmc,ss1tbIJ1ct~1cte 

dos isebianos em distinguir ideologia e denda hem como pelo carater autoritario presente 
nesta produ<;3.o intelectual. Na realidade, ha que se considerar que a perspectiva te6rico
metodol6gica adotada por Toledo estava distante da ops:ao dos isebianos. Dessa forma, 
as interpretas:oes sobre a produ~ intelectual do ISEB resulta,ram na constru~o de um 

19 TOLEDO, Caio Navarro de- ideologias. 
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arsenal de acµsa96es que desqµalificou a produ9ao intelectual dos isebianos e<muibui!ldo 
para o seu esquecimento no cenario da Historia das Ideias no Brasil. Ha que se ressaltar, 
porem, que por esta mesma epoca foi defendida a tese de doutoramento de Alzi.ra Alves de 
Abreu20 (1975) sobre o ISEB. Mas, o texto de Alzira nfo foi, infelizment~, traQ.sforniado 
em livro nem tampouco traduzido. Dessa forma, su:;i analise .que d.iferia bastante da:de 
Toledo e de alguns outros textos produzidos neste perfodo, nao serviµ como contraponto 
para o tom adotado q uando se tratou de analisar a produ<_;:ao dos intelecruais isebianos. 

Inaugurava-se, a partir de entao, um novo clnone de interpreta<_;:ao . cla Hisloria bem 
como do pensamento social brasileiro e mais que isto este novo canone servia para todas 
as areas das. ciencias hµmanas 21

• 0 modelo nacional historicista estava send<;> substiwido, 
ainda que OS temas pertinentes a realidade social brasileira que ti@am sido objeto das 
analises dos isebianos ainda se fizessem presentes. Ou seja, na realidade historica do Brasil 
dos decenios de 1970 e 1980 OS temas da questao nacional incompleta OU nao resolvida 
estavam postos, mas, os instrumentos de analise agora utilizados . calcavarn...,s~ em outro 
paradigma cognitivo e a partir dele se invalidava os textos. dos . intelectuais isebianos . . A 
exposi9ao deste outro paradigma tendo sido feita de modo aspero prov;ocou um.a reacrao 
tambem bastante violenta por parte dos intelectuais isebianos. Dessa forma,, H~lio Jagua, 
ribe e Nelson Werneck Sodre, por exemplo, redigiram artigos respoodendo as acusa¢es 
que lhes foram feitas22

• 

Maria Sylvia de Carvalho Franco em «0 tempo das Ilus6es» aprofundou algumas d<is 
teses de Toledo bem como a anilise que fez sobre o ISEB quando prefaciou o livro de 
Toledo. Para esta aurora os intelectuais ligados ao ISE6 estariam presos a uma @n.cep9ao 
instrumental do papel do cientista e teriam visto nele o responsavel pela elabor:a(fa<>, ,de 
uma «ideologia» destinada a ser utilizada como «motor do processo de transforma~ao»-: da~ 

condis;6es objetivas da sociedade23
• Maria Sylvia foi mais longe em suas crfripas ao papel 

dos intelectuais isebianos, pois para ela faltava a esses intelectuais a preciS<l,o te6ripi. e isto 
aliada a uma distor<_;:ao do idealismo teriam a finalidade de ratificar 9 conserv;adQrisroo ~ o 
autoritarismo do ISEB. Os intelectuais teriam, entao, elaborado ~a ideologia .de classe. 

Dentre os textos que criticaram as anilises propostas por Toledo, .cabe . considera_r o 
de Bolivar Lamou[\ier24

• 0 autor procurou destacar o faro do ISEB ter, denunciado os 
chamados setores «antinacionais» ou «parasitarios» {como defuiiram . os .· isebianos}?, .. qu;o 
da burguesia agrario-mercantil, indicando que esses setores se enconcravam mais ;hem 
organizados e representados nas inscincias do poder - caso do Congress~ Nacional - e 
em certos setores do aparelho estatal. Procurou Lamounier enfatizar o faro de .que foi 
no interior desse cenario historicos que OS isebianos propuseram a alianc;a de_ dasse 'entre 
os setores «progressistas» (burguesia industrial, trabalhado,r~s urbanos) e deles ,c;o:m _o 
poder executivo. Lamounier tenta, entrar, demonstrar que as arnilises e as propos~; dos 
intelectuais do ISEB -estavam mais proximas das condi<;6es objetiva;s que impossibilita-
vam a 4mpli_a¢o do sistema de representas;ao politica25• A ideologia .isebiana, s_egun.do 

20 ABREU, Alzira Alves de - Nationalisme et action politique att Brisi/. 
21 Esta tematica foi tratada por CORTES, Norma - Esperanfa e Democracia, p. 23-45. 
22 JAGUARIBE; SODRE - Cadernos de Opiniiio. 
23 FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho - 0 Tempo das Ilu.soes. 
24 LAMOUNIER, Bolivar- 0 ISEB: notas a nzargem de um debate, p. 153-158. 
25 LAMOUNIER- 0 JSEB, p. 157. 
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Lamounier, objetivava construir um amplo quadro de alian~s destinadas a criar as bases 
para uma «arregimenta¢o de for~». Com base nesta visao Lamounier nao aceita as 
interpretas:oes de Toledo e de Maria Sylvia a respeito do carater autoritario das propostas 
isebianas. Lamounier destaca, ainda, a imporclncia de se estudar a produ¢o do ISEB a 
partir de duas dimensoes: a elabora¢o de «ideologias» e a anilise economica. Destaca, 
ainda, o fato de haver entre essas duas dimensoes uma complementaridade, uma vez que a 
analise economica sustentava, do ponto de vista concreto, as «ideologias». Por chama 
aten¢o para o fato de que essas analises economicas tinham uma concep¢o pr6pria a 
respeito do papel do Estado e do capital estrangeiro no desenvolvimento, bem como dos 
meios necessarios ao melhor aproveitamento da capacidade ociosa existente na economia 
brasileira e da necessidade de proceder reformas para que o desenvolvimentismo pudesse, 
de faro, levar a incorporas;ao dos exduidos. 

Luis Carlos Bresser Pereira26 e autor de varios artigos sobre o ISEB. Na .tnedida em 
que considera que deve o inicio de sua formac;:ao ao aprendizado recebido quando o ISEB 
forneceu alguns de seus cursos em Sao Paulo. Os textos de Bresser-Pereira procuram reto
mar algumas das discussoes. No tocante a celeuma intelectual em torno do ISEB, o autor 
procura apenas apresencl-la sem entrar no merito da discussao. 

0 ponto de vista aqui adotado concebe que os isebianos devem ser vistos como «inte
Iectuais publicos» formadores de opiniao e comprometidos com uma produc;:ao destinada 
a esfera publica e voltada, portanto, para 0 estahelecimento de polfticas publlcas. 0 golpe 
de 1964 interrompeu nao apenas 0 cido do desenvolvimentismo nacionalista elaborado 
a partir do decenio de 1940, como tambem impossibilitou a expressao plural da vida 
intelectual. A partir de entfo, a sobrevivencia da reflexao intelectual ficara cerceada, mas o 
tema da mudan~, de colocar o Brasil na trilha do desenvolvimento permaneceu. Apenas 
a roupagem adotada foi outra. 
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