
Manoel Correia de Oliveira Andra
de nasceu em Pernambuco, em 1922. Teve
sua principal forma~ao universitaria
em Recife e estudou posteriormente na
Fran~a. Foi professor titular na Uni
versidade Catolica, Catedratico da UnI
versidade Federal de Pernambucano e le
cionou em Qutras importantes institul
~oes de ensino superior. Prestou im=
portantes servi~os na funda9ao dos mes
trados de Economia e Geografia da UFPE-:-
Em 1963-64 dirigiu 0 Grupo Executivo
de produ~ao de Alimentos (GEPA) e foi
membro do Conselho Estadual de Educa
9ao no Estado de Pernambuco durante 0
Governo de Miguel Arraes. Participou
de cursos, congressos, seminarios in
ternacionais e pesquisas em institui=
~oes publicas e privadas. Ja foi Pre
sidente e Vice-Presidente da AGB res
pectivamente entre 1961-62 e 1970-72-:-
Atualmente e diretor do Centro de Estu
dos de Historia Brasileira da Funda~ao
Joaquim Nabuco.

No momento estuda com maior dedi
ca~ao a espistemologia e a historia do
Pensamento Geografico. Todavia, a pro
blematica nordestina e 0 grande tema
de sua produ9ao cientifica.

o objetivo principal desta exposi
~ao e tra~ar urnperfil biografico da
forma~ao de Manuel Correia como escri
tor, preocupado em produzir suas obras
no contexto das ciencias sociais,e que
se propoe a dar mais informa~oes e for

Participaram como entrevistadores as
geogpafos Heinz Dietep Heideman~ ppo
fessop do Depaptamento de Geogpafia
da UFS e Joao PheZipe Santiago, ppo
fessop da UESBa e mestpando em Geo=
gpafia da UFPE.

GEONORDESTE,Ano III, nQs 1 e 2, 1986, pp.lO~
114.

Ppimeipamente gostap{amos que faZasse
da fase iniaiaZ de sua ppodu~ao inte-
Zectua Z:

M.C.A - Do ponto de vista biogra
fico, minha forma~ao nao foi marcada
inicialmente pela Geografia, foi pela
advocacia. Fiz 0 curso de Direito e
conjuntamente, 0 de Geografia e Histo
ria. Advoguei por 5 anos e paralela=
mente ja lecionava; isto foi nos anos
1946/50. Eu era especializado em advo
gacia trabalhista e prestei servi~os a
alguns sindicatos operarios. Defendi
o Sindicato dos Ferroviarios num dissi
dio coletivo perante 0 TST no Rio de
Janeiro, entao, a capital do Pais.

A partir dos anos 50, meu afasta
mento da advocacia levou a dedicar-me
ao trabalho em Geografia e Historia.

De 1944 a 51 fui professor de en
sino medio em colegios particulares~
tanto de Historia como de Geografia. Em
1952, entrei na UFPE como professor as
sistente de Geografia Fisica. A expe
riencia que tive, trabalhando 10 anos
nesta area, foi de grande importancia,
pois adquiri melhores bases de conheci
mento da Geografia, de sua preocupa~ao
com a natureza. Mas a minha forma~ao
de Direito e as minhas preocupa~oes fi
losoficas, que adquiri na Faculdade de
Direito, me levaram sempre a observa-
9ao do meio natural em fun~ao de sua
utiliza~ao pelo homem, 0 que objetiva
mente nao me conduziria a urn determI
nismo geografico, por exemplo. Em 1953,
comecei a lecionar na Universidade Ca
tolica e no Ginasio Pernambucano. -

Comecei a escrever a partir de
1943/45 artigos de menor expressao e
passei a produzir trabalhos que consi
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dero cientificos, a partir de 1952/ 69.
1958 quando me tornei professor assis-
tente da UFPE.

Os primeiros trabalhos eram de
Geografia Fisica, como estudos sabre a
"Serra de Oraroba" em 1955; foram es-
tudos sobre 0 bordo oriental da Borbo
rema e depois de 1958 escrevi minha te
se para professor catedratico do Gina
sio Pernambucano, que e urn estudo de
Geografia Regional: "0 Vale do Siri
ji", no qual a base fisica ocupava urn
espago muito grande. Dai, evolui para
"A pecuaria no Agreste Pernambucano",
onde abordo a problematica humana, que
foi escrita em 1961 para obter 0 titu-
lo de Doutor e ocupar 0 lugar de pro
fessor catedratico da Universidade, que
ja e uma tese de Geografia Economica,
conseqUencia das preocupagoes desenvol
vidas por lecionar, a partir de 58, a
cadeira de Geografia Economica na Fa
culdade de Ciencias Economicas. Este
trabalho reune preocupagoes adquiridas
no cantata com economistas, alem dos
conhecimentos trazidos do Curso de Di
reito e ensino a nivel medio de Histo
ria. Nesse periodo, a rneu ver, inicio
minha base de geografo.

M.C.A - Em 1952, a convite de urn
colega meu, professor Hilton Sette, que
tinha feito contato com a Editora do
Brasil S/A para fazer uma serie de 7 li
vros didaticos; 4 para 0 ginasio e 3
para 0 colegio, con forme a programagao
oficial brasileira, que era, naquela
epoca, uniforme para todo 0 Brasil. 0
professor Hilton achou muito trabalho
e, assim, associei-me a ele e nos es
crevemos Esses 7 livros didaticos que
ficaram em usa par mais de uma decada.
Nessa epoca eu exercia a profissao de
professor do ensino media e de ensino
superior, comecei em colegios particu-
lares e, depois, apenas no Ginasio Per
nambucano, na Universidade Catolica e
na Universidade Federal.

Atualmente suas obras diddticas tem per
dido espa~o nos colegios de 19 e 2P
graus, principalmente das capitais. Co
mo avaZia esta questao hoje? E, como
avalia 0 mercado regional e nacionaL
dos seus livros diddticos?

M.C.A - Os trabalhos de Melhem
Adas e Vesentini por exemplo, muito ado
tados, surgiram 20 anos depois do meu~
Meu livro e escrito em colaboragao com
Hilton Sette, que ficou cego na decada
de 60, nao podendo dar novascontribui
~6es ao livro e eu, preocupando-me com
o concurso. Esses fatos fizeram com
que 0 livro fosse desativado em 68 e

Assim outros autores conquistaram
o espa~o, passei mais a me interessar
por livros de ensino superior e, escr~
vi 0 livro de "Geografia Economicat; que
e adotado no Brasil inteiro, corn uma
tiragem media de 8 a 10 mil exemplares
por ano, muita coisa para urn livro de
EnsinG superior. Quando este livro
foi langado em 1973, eu ja tinha saido
do mercado dos livros didaticos do 19
grau. E, no 29 grau continuava a ItGeo
grafia Geral".

Em 1979, 1984 e 1985 minha "Geo
grafia Economica't sofreu reformula~6e~
logicamente na proporgao que se vai
evoluindo, pois acho a linha deste li
vro muito mais critica que a do livro
de Melhem Adas.

Escrevi urn outro: ItHist6ria Eco
nomiea e Administrativa do Brasil" vol
tado urnpouco para 0 vestibular e para
a ensino superior, elaborado para Edi
tora do Brasil, que teve grande aceita
<;;03.0. Esta mesma edi tora me procurou no
ana passado e me pediu para escrever
urn livro de Geografia Geral e do Bra-
sil para 0 29 grau. Fiz e foi editado
ern 3 fasciculos, que comercialmente e
muito born, tal foi a sua venda: 20.000
exemplares em todo 0 Brasil. No tempo
da Geografia Geral chegou-se a 100.000
exemplares, 0 que considero muito alto
e que e urndos meus livros mais vendi
dos. Depois de 1974/75, com a doenga
de Hilton e minha preocupagao com ou
tras coisas, 0 livro encontrava-se ja
totalmente desatualizado, mas em 1982
ainda foram vendidos de 8 a 10 mil exem
plares, quando eu pedi que a editora a
tirasse do mercado, vista que estava
muito defasado.

Voltei naturalmente sem a contri-
buigao de Hilton Sette, 0 que aumentou
as dificuldades de conquistar espago,
visto que Esses espa~os ja estao acupa
dos. Acho 0 livro de Adas muito bom~
Mas, vendendo 20.000 exemplares e pro
fundamente animador. -

Todavia, recebi propostas de uma
grande editora de Sao Paulo quanta a
transferencia para ela da edigao de
"Geografia Geral e do Brasil" (29Grau),
de "Geografia Economica" e "Geagrafia
Economica e Administrativa do Brasil";
respondi, dizendo que estava satisfei-
to com os atuais editores e nao tinha
motivo para mudar.

o livro "Geografia Economica" es
ta fazendo 12 anos (1973-1985), saindo
a 8~ edigao e cada edigao com 6 a 7 ti
ragens, com media de 5 mil exemplares
por tiragem.

Com relagao ao controle das ven-
das, da para se ter uma ideia, pois
eles me pagam pelo numero de exempl~



res, sio Paulo absorve 30 a 40%; 0 Rio
de Janeiro de 25 a 30%; no resto do
Brasil os livros de economia sio pou-
cos aceitos. Houve urn ano, em ~ue a
cidade de sio Caetano (SP) comprou mais
IIGeografia Economical! do que as Esta
dos Rio r~ande do Norte, Paraiba, Per
nambuco ~ Alagoas reunidos.

M. C. A - Ela comec;ou no Departamen
to de Geografia em 1952. Em 1958, va
gou pela aposentadoria do professor Ma
rio Melo a cadeira de Geografia Econo
mica da Faculdade de Ciencias EconomI
cas. Entio, fui encarregado de dar
esse curso como complemento da minha
atividade de assistente, com uma peque
na gratificac;io. Logo, comecei a pre
parar-me para disputar a cadeira que
estava vaga. Fiquei nessa situac;io de
1958 a 62. Em 1962 fui transferido pa
ra a Faculdade de Economia ainda como
professor assistente. La, fui promovi
do por lei que beneficia os professo
res assistentes a professor adjunto~
Em 1966, defendi a tese escrita em196l
e passei a professor catedratico, que
equivale a professor titular. Conti
nuei em Economia e nesta Faculdade im
plantei 0 Curso de Mestrado em Econo=
mia, sendo tambem nomeado coordenador.
Dirigi-o no periodo de 1970/74 e, em
1975, voltei ao Departamento de Geogra
fia, por insistencia de colegas. Pla
nejei 0 mestrado de Geografia para co=
mec;ar em 1976, dando a ele uma orienta
<;ao critica.

Houve urn conflito naquela conjun-
tura com relac;io a alguns poucos cole
gas perante a CAPES, problemas que nio
se agravaram mais, porque 0 Reitor Pau
10 Maciel, dizendo que apesar de nao
estar de acordo com a orientac;ao que
eu dava ao mestrado, achava que a ori
entac;ao devia ser dada. Embora ele
nao concordasse com as ideias, achava
que elas deveriam ser debatidas. So
nio fui decapitado por causa do Reitor
que era amigo do Ministro da Educac;io,
Ney Braga. Quem procurou me decapitar
foi 0 presidenteda CAPES, que queria im
par ao curso professores matematicis=
tas, para preponderar a orienta<;ao
quantitativa.

Este fato desagradou a muitos, que
desejavam que Paulo Maciel saisse. Quan
do veio 0 professor Lafayette para a
seu lugar, ainda restava urn opositor
na Pro-Reitoria, que era 0 professor
Armando Souto Maior, comprometido ex
tremamente com as oligarquias eo esque
ma da reac;ao. Entio, pedi demissao da
direc;ao do mestrado, fazendo ver ao
nosso novo reitor, que eu nao teria
condic;oes de continuar. Ele aceitou,
e nomeou a professora Raquel Caldas em
minha sucessio. Todavia, continuei en

Tambern, ministrei cursos no mes-
trado de Sociologia e no de Economia
ate 1985.

Aposentei-me em marc;o de 85, mas
a Fundac;ao Joaquim Nabuco me convidou
para dirigir 0 Centro de Estudos de
Historia Brasileira. Em 1986, fui con
vidado pela USP, por urn semestre, para
dar urncurso, na Pos-Graduac;ao, sobre
a tematica: 0 Nordeste e a SUDENE.

Em 1956, houve um congresso da Uniao
Geografica Internacional IUGI) no Bra-
sil. Quais foram as influencias pece
bidas pOY' voce nesse o.ongresso, como
participante?

M.C.A -Fui altamente influencia-
do. Primeiro, porque participei como
congressista, e apresentei urn trabalho
sobre "A Ria de Rio Formoso na costa
suI de Pernambuco". Segundo, porque
assisti, tive contatos e debati com os
geografos mais importantes do mundo.
Depois do congresso, a Universidade do
Brasil organizou urncurso de especiali
zac;ao "Curso de Altos Estudos GeografI
cos" onde fui aluno de 7 professores
estrangeiros, dentre os quais, Carl
Troll (Biogeografia); Andre Cailleux
(Sedimentologia); Pierre Monbeig (Geo
grafia Agraria Tropical) ; Pierre
Deffontaines (Geoqrafia daPecuari~; Or
lando Ribeiro (Geografia Historica); Er
win Raisz (Cartografia); Pierre Birot
(Geomorfologial; sob a coordenac;ao do
Prof. Hilgard O'Reilly Sternberg. Este
curso foi intensivo e 56 participararn
40 alunos (todos professores assisten-
tes de universidades federais ou parti
culares). 0 aluno teria que fazer pe
10 menos 5 das 7 disciplinas ofereci=
das. Nos recebemos bolsas para fazer
a curso. Ainda, teve excurs6es serna
nais e 2 expedientes de aulas. Tudo is
so faz classifica-lo como urncurso de
alto nivel, que sem duvida, me influen
ciou muito. 0 professor Troll, foi a
grande figura do curso, sem querer des
merecer os professores Orlando e MOE:
beig. 0 professor Troll merece desta
que, pois abriu perspectivas para as
preocupac;oes dos professores posterio-
res sobre 0 problema do meio ambiente.

Voce disse, que 0 Congresso da vcr e
o Cupso de Altos Estudos, no Rio, mui-
to lhe influenciaram. Que atividades
desenvolveu posteriopmente nos fins da
decada de 50 e inicio da decada de 60?

M. C. A - De volta do Rio, conti
nuei as atividades de professor e par
ticipei com Gilberto Osorio de Andrade
de urna serie de pesquisas, no Nordeste,
a respeito dos "Rios do Ac;ucar no NoE.
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deste Oriental", das quais resultaram escrever urn livro sobre 0 problerraagra
4 livros: 2 do Gilberto Osorio e 2 rio no Nordeste. Entao, fiz o plano
meus. 0 meu foi 0 29 Vol. "0 Rio Ma de "A Terra e do Homem no Nordeste",
manguape" e 0 49 Vol. "Os Rios CorurT mandei para ele e concordando, sugeriu
pe, Jiquia e Sao Miguel". - me que 0 transformasse num livro. Ne~

se momento a pesquisa sobre este tema
ja estava 70% feita. Eu tinha mate-
rial sobre as varias areas do Nordeste
e, tambem tinha estado no Maranhao a
servic;o da SUDENE e no Estado do Piaui.
Entao, juntei esse material, fiz leitu
ras cornplernentares e escrevi "A Ter
ra e 0 Homern no NEil em mais ou menos
6 au 7 meses. Agora, llA Terra e 0 Ho
mem no NEil sofreu modificacoes; inI
cialmente eu nao inclui 0 Maranhao e
Piaui, nem 0 SuI da Bahia. Na l~ edi
c;ao, a area estudada vai ate 0 parale
10 de Salvador, a 2~ edic;ao e igual a
l~ na 3~ eu ja extendi ate ao Maranhao,
Piaui e desci ate 0 SuI da Bahia. Nes
sa edic;ao, tive urnproblema: eu tinha
feito urn livro pratico, para urna luta
politica e tinha urnoutro capitulo so
bre urn sistema de organizac;ao dos carn
poneses. Quando renovei as edic;6es~
peguei as informac;oes que achei atuais,
que tinha ali e trouxe para os outros
capitulos. Entao na 4~ edic;ao, em pIe
na "Ditadura", em 79, resolvi reinte
grar 0 capitulo, que era urnretrato do
que aconteceu em 64. Como ele nao era
bem urncapitulo, a soluc;ao que encon
trei foi transforma-lo em anexo; tal
como saiu na 4~ e, vai sair na 5~ edi
c;ao. Discuti com Dennis Johnson da
edi~ao americana, porque as editores
queriam que saisse com esse capitulo.
Se voce for ler 0 livro, nota_se que
ele nao esta na seqtiencia.

Escrevi minha tese de doutorado,
ou de catedra (como se chamava naquela
epocal para a Faculdade de Cieflcias Eco
nomicas (nao havia no Brasil e 0 siste
ma de doutorado como cur so). Para ob
ter 0 titulo de doutor inscrevia-se num
concurso de livre docente ou catedradi
co: uma das provas era a defesa de te
se, sendo aprovada receber-se-ia 0 tI
tulo de doutor. Eu nao queria simples
mente isso. Queria a catedra que era
o emprego. 0 titulo era de doutor de
livre-docencia. A catedra era 0 cargo,
a func;ao. Nesta epoca, tive urncon cor
rente, bacharel em Direito e e profes
sor de Geografia no interior, que tam
bern, foi aprovado, em 29 lugar, teve a
titulo de doutor, mas nao 0 cargo. Do
29 lugar em diante, se nao houvesse va
ga, obtinha-se so 0 titulo. Isso foT
em 1961, quando apresentei a tese. 0
concurso foi em 1966. Apresentava-se
a tese e ficava-se esperando a realiza
do concurso. Houve aqueles problemas
politicos e 0 concurso foi sendo retar
dado por determinado periodo. 0 gover
no suspendeu todos os concursos. A de
fesa da tese realizou-se 5 anos depois
de apresentada.

Consideramos "A Terra e 0 Homem HO Nop
deste", a obra central da sua produ"Cio
geografica. Conte um pouco como foi
pesquisada, produzida e como era.a re~
"Ciodo publico geografico e do publico
nao geografico?

M.C.A - "A Terra e 0 Homem no Nor
deste" foi uma pesquisa a longo prazo~
porque 0 trabalho das minhas 2 teses e
o trabalho dos Rios do Ac;ucar e outros
artigos que escrevi, deram material que
utilizei depois neste livro.

Os antecedentes desta obra, fazem
parte das minhas preocupac;6es com estu
dos historicos antes mesmo de lecionar
na Universidade. Nesse periodo, fiz
uma longa pesquisa sobre a Guerra dos
Cabanos. Procurei estudar a area onde
o Cabano lutava e, vi as ligac;oes da
quele movimento politico-militar, nao
so com 0 meio ambiente, mas, principal
mente com 0 contexto historico. -

Nesta epoca eu mantinha correspon
dencia com Caio Prado Jr., para quem
eu mandava meus trabalhos. Ele me es
creveu uma carta, dizendo que no Bra
sil se discutia muito 0 problema agra
rio, nao havia estudos de base sobre a
Nordeste e sobre 0 problema agrario nc
Brasil. E, como eu coletava nessa Te
se, dados sobre os Rios do "AC;Ucace na
minha tese anterior sobre 0 Vale do Si
riji" eu era uma pessoa indicada para

M.C.A -A reaC;ao foi muito boa. A
do publico reacionario, foi contraria.
Uns diziam que 0 livro era subversivo.
o livro foi apreendido em 64, mas de
pois foi liberado; outros diziam que
eu era louco porque tinha coragem de
escrever aquelas coisas. Outros diziam
que nao tinha side conveniente. A rea
C;aoda esquerda foi muito boa, apenas
Dr. Silvio Rabelo, que era professor
de Psicologia aqui no Recife e conver-
sando cornigo, disse, que gostou muito
do livro, mas que tinha notado 0 se
guinte: por que eu nao havia utilizado
categorias marxistas? Embora, quem ler
o livro chegue a essas categnrias. Eu
expliquei que esse livro nao era urn Ii
vro academico, mas para urngrande pu=
blico. Se eu tivesse utilizado catego
rias marxistas, muita gente teria medo
de ler por achar que eu estava fazendo
urnconvencimento por razoes ideologico-
partidarias. Avaliei que aqueles es
critos teriam mais penetrac;ao nao utT
lizando essas categorias referidas. FoT
o critico que eu achei mais abalizado.
Era psicologo social. Foi professor
universitario e e autor de livros so-
bre Farias Brito, Silvio Romero e ou



Os sociologos em geral, que tern
melhor formacao que os geografos, acei
tavam muito bern, tanto que 0 livro foI
largamente utilizado no Curso de Soci£
logia, alem de ser mais discutido, ai~
da hoje, pelos sociologos do que por
geografos.

Inclusive, no Mestrado da UFPE, 0
professor de Geografia Agraria, nao i~
dicava 0 livro. Eu nao sei se hoje in
dica. Era como se fosse uma peste que
podia compromete-lo.

Acho que foi uma fase importante
para aquele momento historico e, quan
do escrevi IIA Terra e 0 Romero no Nor
deste", fui apedrejado pela maioria dos
geografos, inclusive aqui em Pernambu-
co. Diziam que aquilo era urnpanfleto
politico, que nao tinha interesse ge£
grafico, outros diziam que era urn li-
vro de historia, e eu respondia que nao
estava querendo botar urnaetiqueta de
geografo. Eu desejava estudar urn pr£
blema. Tanto fiz que, quando foi tra
duzido para 0 ingles, eles ficaram su£
preendidos por ter side editado por
urngeografo e por uma editora que atua
va na area de geografia. Eu fui ate
incitado pessoalmente por causa daque
le livro. Era urn livro subversivo pa
ra eles e, foi muito mais bem recebido
entre economistas de esquerda, sociolo
gos e cientistas politicos e ate histo
riadores do que entre os geografos hi~
toriadores do que entre os geografos.

Paralelamente, houve urna epoca na
UFPE onde aconteceu urnescandalo, quan
do a professora Maria do Carmo Correia
Galvao, ministrando urncurso de 'Ceogra
fia do Brasil", citou "A Terra e 0 Ho
mem no Nordeste" na sala de aula e era
proibido ... houve urnmal estar nesta
aula. Nesta fase, anos 63 a 70/71 nao
se ve trabalho de geografo na UFPE fa
zendo qualquer citacao de Manoel Cor
reia de Andrade.

Voce teve algum periodo de maior
jamento politico?

M.C.A - Eu tive urnamilitancia po
litica ... A minha geracao sofreu uma
tragedia. Ela passou dos periodos lon
gos sob ditaduras. Na minha juventude
era 0 Estado Novo de Getulio Vargas
que foi de 1937 a 1945. Nessa epoca
eu tinha militancia politica contra a
ditadura. Fui inclusive presQ e pro
cessado junto com alguns colegas meus
e professores. 1550 deu problemas, mas
gerou tambem urnariqueza muito grande
porque eu contactei no comeco com 0
PCB na fase em que ele teve 0 seu 19
periodo de legalidade, todavia, nao con
cordei com os rumos do PCB muito in=
transigente e ditatoriais na epoca do
stalinismo. Entao, caminhei para a es
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querda democratica que deu origem ao
Partido Socialista. Urnpartido pouco
expressivo embora tenha tido muita du
racao. Depois participei da campanha
pelo monopolio estatal do petroleo. E,
mais uma serie de outras campanhas po
pulares. Tive urnavida politica rela
tivamente intensa, apesar de viver nu
ma epoca em que eu dava 10 a 12 horas
de aula por dia para sobreviver. Era
uma epoca muito dificil e ainda hoje e
assim com 0 pessoal que nao tern empr~
go oficial.

Ainda nesse oeriodo, por causa da
minha militancia politica e por causa
da lIA Terra e 0 Romero no Nordeste",
quando Arraes foi governador de Pernam
buco, me convidou para dirigir 0 grupo
da Producao de Alimentos. Quando can
didato, eu fui aproximado dele per meio
de urn aluno do Ginasio Pernambucan~Jo
se Fernandes, que era auxiliar dele e
meu aluno e, ele me pediu informacoes
sobre Pernambuco porque estava preocu-
pado com problemas de abastecimento das
grandes cidades de vez que havia difi
culdades de abastecimento, alem do pro
blema da dinamizacao da oequena agrI
cultura. Entao, dei umas linhas ge
rais de orientacao para urna politica
desse tipo. Depois de governador elei
to, ele me convidou para participar no
grupo de trabalho que fez 0 seu progra
ma de administracao e, esse grupo suge
riu que se criasse urngrupo executivo
para desenvolver urnapolitica de assis
tencia aos pequenos produtores. Assi~
criado 0 grupo e, depois de ter side
empossado,me convidou para ser super in
tendente desse grupo e, exerci este
cargo ate 0 golpe de Estado que derru
bou Arraes. Eu estava no Palacio no
dia em que ele foi derrubado. Tambem
durante algurn periodo eu fui diretor
da carteira agricola do Bandepe mas so
por dois ou tres meses, fui logo subs-
tituido pelo Pe. Simoes.

Nao tive maior atuacao como mili
tante politico, mas apoiei todas as
eleicoes abertamente, declaradamente,
assinando manifestos, participando de
comicio em favor das candidaturas do
PMDB. Eu achei que 0 PMDB era uma fren
te unica da qual deveria convergir to
do mundo que estava em desencontro ao
governo.

Eu fiz politica na Universidade,
quando fui eleito e fiquei 9 anos como
representante da Faculdade de Ciencias
Economicas no Conselho Universitario e,
ai, tive urnaatitude de destaque lutan
do contra a reforma universitaria, que
foi imposta ao Brasil em 69/70 pelo
acordo MEC-USAIDS. Nessa ocasiao eram
36 professores membros do Conselho Uni
versitario e, me lembro que ficamos con
tra a Reforma mostrando que aquilo era
urnembuste, que aquilo ia destruir a
Universidade brasileira, que aquilo
era urn sistema americano que ja estava
em decadencia nos EE.UU e ficamos, ap~
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nas 3 pessoas, contra isso,pessoas que CRAM (Centro Regional de Administracao
colocaram a politica bem diferente; eu, Municipal), e naquela epoca pouca gen
a filosofa Maria do Carmo Tavares de te conhecia a "Teoria da Polarizacao"-:-
Miranda e, urnpouco mais moderado, 0 Ela ainda nao estava bem definida, em
professor de Direito, Luis Delgado, e~ bora 0 economista que dirigia a SUDENE,
quanta 0 resto do conselho apoiava to ja falecido, Fernando Bota, tivesse
das aquelas imposicoes que vinham do grande interesse na mesma. Logo, pe-
MEC. Inclusive eu fui avisado de que guei os conhecimentos que tinha adqu~
estava correndo perigo de ser outra ride de teoria da polarizacao, peguei
vez presQ e processado porque minhas os conhecimentos que tinha da area e~
atitudes nao eram convenientes. Mas pirica da realidade brasileira e dei
eu tomei minhas atitudes e fiz questao assessoria ao CRAM, da qual resultou 0
que constassem em ata dizendo que arna livro II Espac;o, Polariza~ao e Desenvol
nha, se fosse escrever a historia da vimentoll

, que foi editado primeirarnen=
universidade, serviria para saber quem te pelo CRAM, em 1967/68 e depois urn
se curvou e quem reagiu. Tambem fui curso de Geografia e Sociologia Polit~
aconselhado pessoalmente, por alguns ca, mantido por uma entidade privada,
colegas do conselho a nao tomar aque dirigida por Palhares Reis, que era
las atitudes. - uma especie de curso de Ciencias So-

ciais e que resultou tambem num livro:
"Geografia, Regi~o e Desenvolvimento",
onde eu analisava a politica llL'amena-
gement du territoire" na Franca e em
Israel.

Depois do golpe militar voce viajou p~
ra a Franca?

M.C.A - Depois do golpe militar
eu respondi processo, nao tendo side
condenado, indiciado, eu viajei para a
Franca porque os professores Michel R~
chefort e Pierre Monbeig, que eram meus
amigos, conseguiram uma bolsa para mim
pelo governo frances, para fazer urn
curso na area de Desenvolvimento Econo
mica.

M.C.A - Porque eu era professor
de Geografia numa Faculdade de Econo
mia. Para poder lecionar Geografia pa
ra economistas, teria que ter urncerto
conhecimento de economia e achei que
era mais util fazer urncurso na area
de Desenvolvimento Economico do que na
area especifica de Geografia. Naquela
epoca, em 1969, antes da reforma, nOs
tinhamos urn leque muito grande de di~
ciplinas. Contudo, escolhi as disci
plinas julgadas importantes alem das
obrigatorias, que erarn 0 nueleo cen-
tral do curso. Por exemplo: eu fiz
uma cadeira, com urn professor belga,
Marcel Gutelman, sobre a Reforma Agra
ria em Cuba, num periodo em que ele da
va assistencia ao governo cubano. MuT
tas vezes, suspendia 0 curso por 10 ou
15 dias porque ia a Cuba para dar as
sistencia. Fiz urn curso, corn BoudeviI
le, sobre Polos de Desenvolvimento, que
foi de grande utilidade, porque era
uma visao mais espacial do problema do
desenvolvimento.

Estes cursos na Franoa resultaram num
trabalho cientifico publicado no Bra-
sil, nao e verdade?

M.C.A-Quando eu voltei ao Brasil eu
fui convidado para dar assessoria ao

Alem da Franoa, conheceu outros pai-
ses?

M.C.A - Em viagens de estudo co-
nheci Israel. Passei mais de 15 dias
em Israel, a convite da Escola de Estu
dos Sociais de Tel-Aviv, participando
do Seminario sobre Desenvolvimento Jlgra
rio e visitando Instituicoes israelen
ses como Kibboutzim, Mochavei, e or
gaos de planejamento regional. -

Fiz varias viagens quando termi
nei 0 curso, fui a Italia, passei urn
IDeS examinando a experiencia da "Cassa
per il Mezzogiorno"; estava preocup.!!.
do com 0 problema do planejamento pOE
que era a tonica maior que se dava ao
Brasil e, quando cheguei aqui dei as
sessoria ao CRAM e ao CONDEPE, fazen
do-lhes dois trabalhos criticando 0
Conselho Nacional de Geografia por ado
tar a divisao do Brasil em regioes ho
mogeneas, que foi publicado, aqui em
portugues, na Franc;a, ern frances, no
livro I'La regionalisation au Br~sil",
publicado pela Universidade de Bordeaux
e, publiquei urnrelatorio mimeografado
sobre uma analise do sistema de polari
zacao no Estado de Pernambuco. -

A partir dessas experiencias no exte-
rior, 0 planejamento e a questaJ agri
ria [icaram sempre presentes nos SF'US

estudos geogrGficos?

M.C.A - Sim, alem da Geografia,
percorri tres caminhos: primeiro, a
preocupacao com a didatica da Geogr~
fia, devido a uma pretensao de querer
fazer urn livro didatico inovador, dis
cordando do modele do livro didatico
brasileiro, que era encontrado no li
vro de Aroldo de Azevedo, baseado mui
to na Geografia classica. Entretanto~



eu nao colocava a necessidade de rompi
mento com a Geografia classica, mas ja
procurava abrir para os problemas so
ciais. Segundo, 0 problema agrario,
uma preOCUpa9aO permanente ate hoje,
seguido das preocupa90es com 0 planej~
mento, da qual resultaram dois livros
e alguns artigos esparsos.

Particularmente sobre a reforma
agraria eu publisuei alguns trabalhos
e livros: "Latifundio e Reforma Agra-
ria no Brasil", "Nordeste, a Reforma
Agraria ainda e necessaria?", IIA Indu~
trializacao no Nordeste", onde abordo
os problemas trazidos ao Nordeste pela
Reforrna Agr~ria, "Tradic~o e Mudancall

,

sobre 0 planejamento espa90 agrario e
urbano no submedio Sao Francisco.

Fale sobre a formaoao economica que
voce recebeu na Europa. 0 que la era
mais apresentado?

M.C.A - Na Europa havia urn leque
muito amplo, com varias grandes dire
90es. Ravia uma dire9aO classica tra
dicional, de urn ex-primeiro ministro
da Fran9a; uma de Perroux e Boude-
ville, que tinha uma linha mais de pla
nejamento, cornuma certa abertura para
o social; havia uma linha hurnanista
do Padre Lebret com grande influencia
sobre 0 pessoaldo 39 Mundo e havia a
linha marxista, onde tive cursos com
Charles Bettelheim, que e urndos gran
des teoricos da economia marxista. Per
roux era muito influente no Institute
de Altos Estudos da America Latina e a
revista Tiers Monde", juntamente com
outros periodicos franceses eram muito
divulgados.

Em relacao a Perroux as suas teorias,
pode ele ser situado entre os classi
cos?

M.C.A - E dificil, mas e daquele
grupo que fez Economia Espacial, Regi~
nal. Sendo que Boudeville, tinha uma
maior preocupa9ao espacial, porque era
muito ligado a geografos e trabalhava
muito corn a geografia, sobretudo corn
geografos de fora. Eram economistas
classicos, sobretudo Perroux.

Smith, Ricardo tinham preocupa-
90es geograficas, sem dizer a palavra.o proprio Marx era urn economista cla~
sica e, existe muita Geografia na sua
obra.

Quais foram os grandes teoricos inter
nacionais que lhe influenciaram no de
correr dos seus trabalhos?

to, corn a forma9ao filosofica para 0
geografo muito boa. Na Faculdade de
Direito reinava urnregime didatorial
mas, se discutia muitos oroblemas filo
soficos e debatiamos as correntes prin
cipais, que eram a marxista, principal
pelo numero de pessoas muito atuantes;
a catolica que era entao, muito influ-
enciada por Jacques Maritain. Tarnbem,
tinha a corrente conservadora.

Nos que tinhamos uma orienta9ao
mais ligada ao marxismo, tivemos a opor
tunidade de ler e estudar os seguide
res de Marx,da II e III Internacional~
Estudei Kautsky, como estudante de Di
reito. E urndos autores que ainda in
dico bastante sobre 0 problema agrarie
e, acornpanho-o muito.

A maioria das pessoas conhecem
mais a "Questao Agraria" de Kautsky,
todavia ele ternuma serie de livros im
portantes, que deveriam ser lidos para
urna compreensao mais profunda. Li mui
tos livros do Partido Comunista Alemae,
li Rosa Luxemburgo, Lenine, Trotsky,
que tiveram na minha forma9ao influen-
cia muito grande e, alem de proporcio
narem uma leitura gostosa, lia-se bas
tante no Brasil. Todavia, aqui, as au
tores marxistas que tinharn mais influ=
encia eram Caio Prado Jr. e Nelson Wer
neck Sodre.

Depois, quando passei de Direito
para a Geografia, me senti como urnpei
xe fora d'agua e, hoje me considero urn
geografo heterodoxo, rigorosamente nao
posse dizer se sou geografo, sou muito
heterodoxo.

E, com relaoao aos geografos interna-
cionais e as orientacoes teoricas da
Geografia?

M.C.A - Na Geografia, recebi urna
influencia muito grande, antes e de-
pois de minha entrada na Fran9a, de
Pierre George; comecei lendo-o antes
de ir e isso provocou-me uma preocupa-
cao muito grande com 0 social. Tambem,
recebi uma influencia muito grande de
Monbeig; porque ele ternuma preocup~
9ao historica fundamental, tal qual os
meus trabalhos. Tanto e que escrevi
este livro sobre 1930, que e urn livro
de Ristoria politica. Acho 0 papel do
Estado muito importante nas modifica-
90es, na constru9ao do espa90, etc.

Fiquei mais identificado corn ge£
grafos franceses, por ter estudado na
Fran9a, isto me ligou muito. Era dis
cipulo de P. George, B. Kayser e Y. La
coste. Depois consegui titulos, pois
cheguei a catedra, as gera90es mais no
vas ?pareceram e meus trabalhos forarn
sendo admitidos como geograficos.

Corn rela9ao aos contactos atuais,
cornos geografos internacionais, 0 in



tercambio principal de ideias da-se
com os franceses, tendo muito intercam
bio com 0 Paul Claval que conheci em
1982, quando trocamos livros, etc. Eu
o introduzi no Brasil; adotando no
mestrado, em 1976, sua "Evolucion de la
Geografia Humana". Paralelamente te-
mos em comum a preocupacao da reabili
tacao de Elisee Reclus; ele e urn geo
grafo de grande importancia, por isso~
fiz uma selecao de textos sobre ele, e
para tal 0 li mais de 30 vezes. Temos
que fazer uma leitura e releitura para
selecionar a que a editora quer. 0 roes
mo fiz da obra de P. George e, sugerT
a Florestan Fernandes que se procuras-
se publicar geografos alemaes, porque
no Brasil como e ensinado, parece que
existia uma Geografia alema, que come
cou com Humboldt e parou, e veio uma
Geografia francesa que parou, e veio
uma Geografia americana; nao tendo uma
continuidade dialetica.

Na escola francesa, por exemplo,
se examinarmos dois geografos, Camille
Vallaux e Jean Brunhes, veremos que se
espelham as preocupacoes de Reclus. So
bre 0 Lacoste, Milton Santos ja esta
preparando urn livro. E inclusive an-
dei lendo urnartigo de Ratzel, que tam
bem chamou a atencao de Pasquale Petro
ne; com Ratzel esta havendo urn pouco
do que houve com La Blache; urndesvir
tuamento do seu pensamento.

Outra preocupacao e com a Geopoli
tica; houve no Brasil urn periodo, ern
que quem falasse em Geopolitica era
chamado de nazista. Como se a Geopoli
tica fosse condenada por Hitler te-la
usado. Entretanto, Hitler usou a Fisi
ca, a Quimica, a Biologia e naoerapor
isso que se ia deixar de estudar a Fi
sica, a Quimica, a Biologia. 0 que e
preciso, e dar a Geopolitica uma orien
tacao libertaria em vez de orientacao
autoritaria e, a propria Geografia e
em grande parte comprometida com a rea
cao, pelo menos no Brasil. Na Franca~
ainda man tendo contato com 0 grupo de
Bordeaux, que considero rnuito europei-
zante, urn pOllea colonista, mas tenho
bons relacionamento com eles, com Mi
chel Philipponeau que e urngeografo do
Partido Socialista Frances e varios ou
tros. Tenho urncirculo de relacoes muT
to grande nos outros paises, algumas
ligacoes isoladas no Canada e com al
guns professores norte-americanos.

Vamos falar de outros geografos que es
tudavam 0 Nordeste e outros grandes
trabalhos sobre 0 Nordeste, ja que 0
Nordeste e 0 tema central dos seus es
tudos.

M.C.A - Grandes trabalhos, porque
os meus nao sac grandes! Antes da de
cad~ de 50 nao havia nada'praticament~
havJ.a pessoas isoladas que escreviam

sobre Geografia. Fora da area compr~
metida com a Geografia havia alguns
trabalhos interessantes, como por exem
plo, em Pernambuco havia Gilberto Frey
re e outros colegas seus. E, fazendo
urnparentese gostaria de falar urn pou
co sobre urna discussao atual. - -

Trabalhando com 0 Gilberto, con
versamos e expunhamos problemas em de
sacordo, sobre questoes ligadas a So-
ciologia nordestina, dentro da otica
das influencias familiares, que e sua
principal area de estudo. Particular-
mente, acho que para estudar cientifi
camente a Geopolitica do Nordeste ha
que encarar esse problema familiar.
Porgue no Nordeste, par rnaior que 5e
jam as transforma~oes economicas, ain
da existe muito grande influencia famT
liar. Discuti essa questao e 0 corone
lismo com diversos pesquisadores e
acho que 0 coronelismo ainda domina
muito no Nordeste. Chico de Oliveira
nao concorda cornigo, todavia acho-o ex
traordinario e deu uma grande contrI
buicao, mas nao e infalivel, visto que
subestima a importancia da oligarquia.
Entretanto, acho que a oligarquia ain
da ternuma influencia muito grande.

A oligarquia nao estudou Marx, mas
era bastante habil para se infiltrar
nesses poderes financeiros e para divi
dir espa~as a nivel nacional. Talvez~
issa naa tenha tanta importancia mas a
nivel regional, estadual e local e ela
quem controla.

Jan Bitoun, do Curso de Mestrado
em Geografia da UFPE, uma vez preocup~
do com isso, perguntou se 0 partido co
munista vencesse no Nordeste 0 que
iria acontecer? Eu acho que 0 partido
comunista deve ter muito Cavalcanti de
Albuquerque e Souza Leao metido nele
em posicoes de destaque.

M.C.A - Acho que no Nordeste, a
criaQao do Curso de Mestrado em Geogra
fia foi marcante. Porque ele abriu
perspectiva para os colegas dos outros
estados em relacao ao conhecimento de
uma bibliografia que ate entao nao
era conhecida. Ha de se convir, que
nos trabalhos, produtos deste curso,
tern gente de peso ja na nov~ geracao.
Particularmente confio muito no traba
lho de Jose Lacerdo Alves Felipe do
Rio Grande do Norte, elemento de gran
des possibilidades. -

Fora do Nordeste
do Umbelino (SP), que
boa contribuicao. 0
aponta preocupacoes
coes.

temos 0 Ariosval
esta dando uma
Manuel Seabra,
com transfarma



Quais os temas da Geografia do
te que voce acha que devem ser
trabalhados?

11]
Nordes

ainda

M.C.A - Do ponto de vista senti-
mental, gosto muito de trabalhar corna
Geografia Agraria de cunho social, e
estamos num momento fundamental para
se fazer isso no Nordeste, visto que a
agricultura nordestina transforma-se
Duma atividade de comercio e industria.

Dutro problema SaD as I1Questoes
Urbanas", pais as cidades VeIn senda
transformadas, cornqueda do padrao de
vida da popula9aO, e tais estudos 9~
vem ser irnbuidos de certa preocupa~ao
ecologica, tomando-se 0 devido cuidado
de nao ser uma fuga, pois as vezes da-
se a conota9ao ecologica para engolir
o social.

Nesse sentido, "0 Nordeste" de Gil:
berto Freyre aparece como interessante,
embora discorde de muitas coisas. To
davia ern 1937, aparece como uma grande
contribui9ao ao problema da polui9ao
dos cursos d'agua, pelo lan9amento das
caldas das usinas e que ainda hoje es-
ses problemas continuam de maneira mui
to grave.

Voltando, agora, ao tema central
desta questao, acho que Gilberto Frey
re, levando ernconta a epoca da publ~
ca<;;ao,DaD em "Casa Grande e Senzala"
mas, em IINordeste", onde ele da uma
grande contribuiqao geografica intere~
sante come9a a fazer rela90es ecologi-
cas, ernbora eu nao concorde com muitas
das conclusoes a que chegou, ele foi 0
primeiro que levantou os problemas ec~
logicos no Nordeste, fazendo urncomba-
te tremendo a certas coisas como a po
lui9ao dos cursos d'agua. Ele bradava
isso quando ninguem se preocupava.

Outro problema e a Geografia poll
tica; 0 papel que 0 Estado e ~s ol~
garquias desenvolvem na produ9ao do ~~
paco nordestino e na sua transforrna<;;a~
e alga fiui to irnportante 1 vista que agern
sem nenhum impeditivo. Por exemplo,
com rela<;;ao a area de praia, observa-
se que aquela area de coqueiros e de
lavouras de subsistenciar vem senda
substituida por casas de veraneio da
classe media alta e da classe alta,
construindo casas confortaveis e luxuo
sas. Porto de Galinhas e urn exemplo
impressionante, para utilizarem 30 a
40 dias por ano, e urnabsurdo! Se de~
mantela uma economia de uma area para
transformar em casas de veraneio.

Outro exemplo, sac os projetos de
transforma9ao agricolas, visando mode~
niza9ao sem nenhuma preocupa9ao corn 0
trabalhador, planeja-se 0 desenvolv~
menta e a modernizacao da pecuaria
atraves da implanta9ao de sistemas m~
dernos de produ9ao de alimentos para 0
gado, nao observando-se que esses sis-

temas vaG expulsar 0 pequeno produtor,
o progresso ternque vir, mas quando
vem ern interesse do rico, os trabalha-
dores param quando vem ern interesse do
pobre, naG para.

Cidades a semelhan9a de Recife es
tourarao se naG hOllver Re-forma Agrar ia
porque 0 meio rural esta mandando ge~
te que nao tern condicoes de viver no
campo. 0 papel do Estado e sua anali-
se sao as questoes funnamentais.

Tenho muito medo de alguns auto
res que se julgam marxistas sem ter II
do Marx, muitas vezes fazern transposi-
90es mecanicas das condi90es que Marx
estudou ha 100 anos na Europa para 0
Brasil.

Lernbro-me, de urndebate na Europa
quando Magalhaes Godinho, historiad~r
portugues, afirmou que ernPortugal nao
houve feudalismo. E urn sujeito disse
que nao podia, pois Portugal encontra-
va-se num sistema capitalista e que
Marx teria dito que so se podia chegar
ao capitalismo depois de passar pela
comunidade primitiva e pelo feudalismo
logo deve ter havido feudalismo ern
Portugal. Marx nunca disse isso. Os
marxistas mecanicos e as tecnocratas,
com formula~oes abstratas, nao cans~
guem perceber a relatividade da verda-
de sistematica.

Voltando ao estudo da Geografia sobre
o Nordeste, exponha um pouco sobre 0
surgimento, nesta regiao, dos grupos
de geografos.

M.C.A - Ate os anos 50 nao havia
nada, dai notabilizavam-se 2 grupos:
urngrupo ernPernambuco, liderado por
Gilberto Osorio e Mario Lacerda e urn
grupo na Bahia, liderado por lIiltonSan
tos.

o de Pernambuco, surgiu ern 1952
quando houve a l~ reuniao da AGB no
Nordeste, realizada ernCampina Grande,
organizada por Joao Dias da Silveira e
Aziz Ab'Saber que eram diretores da
AGB nacional; deixararn acantecer aqui
urna pequena sec~ao, e essa SecGaO coi~
cidiu corn0 crescimento da Faculdade
de Filosofia onde 0 cur so de Geografia
e Hist6ria na epoca era urn s6. Dais
professores vieram dar cursos de f~
rias: 0 prof. Francis Ruellan (Geomor-
fologo) que teve grande influencia na
Geografia brasileira na decada de 40 e
o professor Ab'Saber que era urngeogr~
fo jovem mas ja corn muito prestigio. Em
1961, trouxeram 0 professor Michel R~
chefort que ficou urn ana aqui e deu 2
cursas, urn par sernestre.

Na Bahia, 0 rnovimento carne~ou corn
Milton Santos, a partir de 1956. Mil
ton, comeqara antes a frequentar a AGTI
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mas tinha uma limita~ao muito grande;
era professor da Faculdade Catolica e
ela nao tinha recursos, sobretudo na
quela epoca. So depois de 1956, quan
do fez 0 Curso de Altos Estudos Geogra
ficos no Rio, com mais 3 geografos baia
nos, Dalmo Pontual, Nilda Pereira de
Macedo e Ana Carvalho, adquiriu logo
urn transito internacional, trazendo 0
professor Tricart a Bahia, que traba
lhou com Tereza Cardoso da Silva e trou
xe 0 professor Juliard e uma serie de
outros professores, inclusive paulis
tas. -

Assim, estes dois grupos princ!
pais fizeram urn trabalho intenso, em
con seqUencia dessas presidencias nor-
destinas, pais criaram nucleos nesses
Estados.

Nos outros Estados, formaram-se
grupos menos expressivos. No Ceara, ja
depois de 64/65 surgiu urnpequeno gr~
po liderado por Amelia Nogueira Morei
ra. No Rio Grande do Norte, acho que
so comecou a se dinamizar depois da
cria~ao dos cursos de mestrado. Na Pa
raiba, houve na decada de 60 urn esfor
~o muito grande; trouxeram Mariano
Feio e depois Nilo Bernardes,que tenta
ram fazer urnmapa da Paraiba. Em Ala
goas, a coisa se dinamizou urnpouco de
pois da ida de Ivan Lima, que e mais
geologo. Em Sergipe, fiz contato com
a AGB, encontrando Alexandre Diniz, ain
da estudante e Presidente do Direto
r.io, que posteriormente deu boa dinamI
za~ao a Geografia. No Piaui e Mara
nhao sem querer desmerecer, acho que a
coisa ainda esta por ser dinamizada.

Em 1954, 0 professor Mario Lacer-
da foi eleito presidente da AGB e rea
lizou urncongresso em Garanhuns. Em
1956, foi eleito Gilberto Osorio, com
muita grande apoio da familia Rosado.
Ew 1961, fui eleito Presidente da AGB,
no Parana, e fiz 0 congresso ern Pene
do, Alagoas, mas ja havia no grupo per
nambucano uma certa cisao. -

Em Mossoro, consegui que Gilberto
Osorio realizasse durante a AGB urn Se
minario sobre a Questao Agraria, que
foi coordenado por mim, dando urn senti
do muito social, agradando 0 grupo dos
geografos mais jovens, mas desagradan-
do a cupula.

Em 1962, quando planejei 0 Congres
so ern Penedo, organizei urn Seminario
de Geografia e Planejamento, presidido
por Orlando Valverde, que provocou a
ina para a reuniao da AGB de Celso FUE
tado, Superintendente da SUDENE, com
toda a sua equipe.

Outro impacto na epoca, foi
da de Caio Prado Jr, homem muito
ligente, urndos lideres do P. C.
leiro, que teve uma participa~ao
ativa.

a vin
inte

BrasI
muito

o sistema presidencial na AGB sem
pre teve uma influencia rnaior e conse
gui excursoes sempre consideradas err
ticas. Urndos trabalhos foi a rizicuT
tura do Baixo S. Francisco, uma das 20
nas de maior explora~ao do trabalhador
agricola naquele tempo. Hoje a CODE-
VASF afastou aquele povo.

Organizei uma pesquisa em Arapi
raca, cidade de alta periculosidade, na
qual havia muitos assassinatos, quase
diariamente. A turma da AGB dizia que
quem fosse para Arapiraca tinha que fa
zer segura de vida antes.

Ha urn pesquisador de Geografia que vo-
ce ainda naG mencionou: Josue de Cas
tro. Voce vaZoriza 0 trabaZho deZe?

M.C.A - Valorizo muito. Conheci
Josue de Castro mais como politico e
fui seu eleitor em varias elei~6es. Jo
sue nao era urnpesquisador da Geogra
fia do Nordeste. Aqui ele foi Medico
e viajou para 0 Rio, onde se integrou
a Geografia e fez trabalhos geografi-
cos que acho da maior importancia. E~
tretanto, era muito combatido, devido
sua posi~ao politica de esquerda. Nao
era do PC declaradamente, todavia, nao
so os geografos pernambucanos como do
Brasil inteiro colocavam ele nurna posi
~ao de esquerda e puseram-no na berlin
da. Sobretudo, sua contribui~ao em
IIGeografia da Fame" e "Geopolitica da
Farne" SaD extraordinarios porque cha-
mam a atencao a miseria existente.

Dava-me bem com Josue, fiz conta
to com ele na Fran9a, onde ele deu urn
curso no qual participei. FreqUentei
sua casa e sua contribui~ao foi muito
grande a Geografia brasileira. Todavia,
e muito injusti~ado. Forque em geral
os geografos brasileiros sac mais con
servadores que reformistas,todos da ge
ra~ao de mais de 40 anos. Josue foI
abandonado. Houve na gera~ao mais no
va uma tentativa de recupera~ao de sua
obra, tendo dois artigos publicados so
bre ele no livro "Geografia, Ciencia e
Cultura" .

Por isso tudo, coloquei Josue no
tema "Geografia Cornbatentell

, que deve
ria ser uma Geografia engajada, compro
metida com as transforma~6es da socie=
dade, que no meu entender tambem produ
ziu outro grande nome que e 0 de Orlan
do Valverde, nesta gera~ao mais velha~
homem de posi~6es politicas avan9adas
desde a decada de 40.

Sobre esta questao geopoZ{tica, que
obras voce produziu envoZvendo essa te
matica?



Politico e Produ9io do Espa90", que ~
uma cole9io de artigos. E, urn pouco,
abordo em "Tradi<;ao e MudanQa", quando
eu mostro que a CODEVASF foi transfor-
mada para servir a interesse dos gra~
des grupos economicos. Todavia, con-
fesso que estou dando as primeiros pa~
sos nesta area ... tenho lido, analisa
do e produzido artigos gerais ou empI
ricas.

Voce sempre defendeu a unidade da Ge~
grafia Fisica e Humana. Como situa as
bases teoricas da Geografia para poder
defender essa posicao au argumentar
contra as divisores da Geografia?

M.C.A - Toda ciencia ~ fisica e
humana ao mesmo tempo. A Antropologia
e a Geografia par exemplo ternaspectos
humanos e fisicos, se bem que na Geo
grafia a ponto central e a tipo de e~
pa90 produzido e a produ9io nio ~ 0 t~;s
minD, ha sempre a reprodUQaOi iSBa e
assim entre natureza e sociedade, en
tre sociedade e natureza. Se eu fosse
publicar novarnente "A Terra e 0 Romero
no Nordestetl

, chama-lo-ia "0 Homem e a
Terra no Nordeste", isso ~ genial em
Reclus; seu livro e "L'Hornme 2t la
Terre" .

As rela90es no espa90 sio comand~
das pelo homem. Este adapta-se aomeio
natural, desde as esta90es primitivas.
A proporGao que vai evoluindo, aurnenta
seu poder de transforma9io do meio,dos
seus interesses, das seus objetivQs.

Nease sentido como voce baliza a nocao
do objeto da Geografia?

M.C.A - A Geografia tern que ter
uma visio que compreenda sobretudo a
a9io do homem sobre a natureza e as
transforma~oes que ele faz na natureza,
produzindo 0 espa90 organizado, pais,
ternuma precisao de conhecer a nature
za. 0 estudo da Geografia Fisica ~ urn
aspecto da Geografia. Todavia, a Ge~
grafia Social deve ser comandada pelo
social e deve ter uma visao global do
problema, de como 0 espa90 se organiza
e se transforrna. Paralelament8f as
geomorfologos que aprofundam-se nos de
talhes da morfologia, sao geomorfolo
e nio geografos. Quem estuda as rela
~6es sociais, no born sentido, e urn so
ciologo e nio urngeografo.

Como voce situa 0 papel social do ge~
grafo?

M.C.A - Par exemplo: 0 R~clu~ cum
priu urngrandioso papel ao juntar as
aspectos fisicos aos humanos. Ele era

urn rnilitante politico. IS50 ao meu ver
~ 0 que falta no geografo brasileiro,
que se encontra entre as muros da aca
demia.

o geografo ternque ser primeiro
cidadio e depois cientista, conseqfien
temente estara sendo politico. Do la
do dire ita existem muitos geografos en
gajados, ocupando cargos nos governos~
naturalmente compactuando com suas
ideias.

Com rela9io a participa9io na im
prensa, a situa9io da Geografia ~ tris
te. Os sociologos, advogados, cientis
tas politicos, participam muito mais
que as geografos.

o que acha do desenvolvimento da dis-
cussao teorica dentro da Geografia no
Nordeste e no Brasil. Sempre se fala
da inftuencia francesa, alema, americ~
na na Geografia brasileira. Voce acha
que a Geografia brasileira esta chegan
do num ponto em que esta desenvolvendo
as suas proprias iddias.

M.C.A - Em 1972, no Congresso da
AGB em Bel~m do Para, dois grupos se
degladiavam: urn ligado a inflfiencia
francesa e outro ligado a norte-ameri-
cana (naquela ~poca dizia-se saxonica,
naturalmente para camuflar a problema
do imperialismo). Disse, que a Geogra
fia brasileira ja devia ter maioridad~
e todavia, ja existiam trabalhos de
geografos brasileiros que ja indicavam
uma certa independencia.

E claro, que nio podemos e nio de
vemos isolar a Geografia brasileira da
mundial. Temos que ter influencias e
exercer infltiencias. Todavia, acho
que sou da gera9io chamada francesa,
pais, fui aluno de professores france-
ses, estudei na Fran9a, mas nao me con
sidero franc~s como geografo, embora
tenha recebido esta inflfiencia,ela foi
amenizada devido a minha forma9io como
estudioso de problemas sociais, como
militante politico e como estudante de
Direito.

Devemos partir para uma indepen
dencia, par issa combatiamos 0 grupo
norte-amEricana, que queria aplicar ao
Brasil modelos estrangeiros.

Lembro-me, que Duma reuniao no
Rio de Janeiro promovida pelo IBGE, em
que uma geografa desta institui9io pro
pas a aplica9aO de urnmodelo, para me
dir a importincia das cidades, que ha
via side aplicado com grande sucesso
na Finlandia. Levantei-me e disse: nao
conhe90 a modelo e talvez seja urn ab
surdo, mas nao estou interessado em co
conhece-lo; se ele foi aplicado na
FinL~ndia com sucesso e 5e guer aplica-
10 no Brasil corn as rnesmas variaveis.
Se der certo, esta errado.



Era uma preOCUpa9aO muito grande
da escola matematica (quantitativa) ,
de introduzir modelos estrangeiros no
Brasil, que rnuitas vezes nao se acomo-
dava com a nossa realidade. E, podem
me dizer: voce tentou aplicara teor ia
de Perroux? Tentei nao aplica-la, mas
adapta-la. E uma diferen9a muito gran
de. Nao usei todas as variaveis, so
apliquei as que eram coerentes. Nao
usei a analise fatorial, para nao dar
urn sentido matematicista. Lembro-me,
que uma das coisas que os quantativis-
tas davam importancia era as chamadas
telefonicas e naquela epoca, aqui, nao
havia DDD. Como voce poderia aplicar
este criteria no Brasil?

Achamos que temos que dar um espa~o p~
ra [alar dos seus planos

M.C.A - Meu pensamento desenvol
veu-se basicamente aprofundando as
questoes referentes ao problema agra
rio, ao planejamento e a eduCa9aO. Pas
sei a ter uma preOCUpa9aO maior com 0
problema da "teoria geografica".

Confesso que estou encerrando a mi
nha carreira, 63 anos, 4 pontes de sa=
fena, perna quebrada, agora remendada.

Estou com 2 planos, que considero
importantes ate 0 fim da vida: minha
atua9aO na Funda9aO Joaquim Nabuco, on

de dirijo urn Centro de Estudos Histo-
ricas, conseguindo localizar a atua~ao
desse centro no que chama de Historia
recente. Quero estudar a Ilistoria de
1970 e 1980 que a meu ver tern muito
de Geografia, vista que Marx dizia que,
a Ciencia e Historia, e senda assim,
pretendo desenvolve-la. Em segundo lu
gar, estou muito satisfeito com a con=
vite da USP, pois fui criado numa gera
9ao em que a USP era considerada a
maior Universidade do Brasil. Vou es
colher a SUDENE e a desenvolvimento do
Nordeste, como objetivo principal para
os debates com os paulistas. Os paul is
tas de dire ita ou esquerda tern urn cer=
to preconceito a respeito do Nordeste.
"0 Norte II. Ademais, e uma ocasia.o pa
ra repensar a SUDENE, que foi uma cria
tura que eu vi nascer e crescer. Hoje
e urn momenta de grandes discussoes fi
losoficas, ernpiricas, em todos as sen
tidos. Terei oportunidade de conviver
com Milton Santos, Antonio Carlos, que
sao grandes esperan9as do futuro da
Geografia brasileira, como 0 proprio
Armando Correia da Silva.

E uma oportunidade que tenho de
me reciclar embora esteja com mais de
60 anos. Mas pretendo, afora este cur
so da USP, me dedicar a pesquisa mais
propriamente do que ao ensino, embora
admita cursos esporadicos, sem ser per
manente ern qualquer Universidade, casa
ache que seja compensador.


