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Nota Expllcatlva: 

£ste trabalho foi escrito com vistas a obrigagao do autor de sub- 

meter-se as provas de concarso da Cadeira de Sociologia I da Fa- 

culdade de Filosofia Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo, 

file teve de ser elaborado um tanto as pressas, entre janeiro de 1963 e 

abril de 1964. Embora nesse periodo o autor so se dedicasse a esse 

mister, a coleta de dados, feita principalmente em 1951 (1), e sua 

classificagao e tratamento analiticos puderam ser concluldos com 

mais vagar e de forma mais apurada. So ao expurgo e a formagao 

do indice analitico da documentagao coligida o autor devotou mais 
de quatro anos de trabalho intensivo. fisse desequilibrio inespera- 

do na realizagao do programa de trabalho, que nos haviamos impos- 

to, faz com que este estudo contenha, provavelmente, lacunas e de- 
feitos que poderiam ser eliminados em outras circunstancias. 

Em sentido literal, a an^lise desenvolvida e um estudo de como 

o Povo emerge na historia. Trata-se de assunto inexplorado ou mal 
explorado pelos cientistas sociais brasileiros, E nos aventuramos a 

ele, atraves do negro e do mulato, porque foi esse contingente da 

popula^ao nacional que teve o pior ponto de partida para a integra- 
gao ao regime social que se formou ao longo da desagregagao da or- 

dem social escravocrata e senhorial e do desenvolvimento posterior 

do capitalismo no Brasil. Procuramos aproveitar ao maximo as di- 
versas perspectivas de observagao e de interpretagao que se abriam 

diante de nos, tanto para conhecer o drama humano do "negro", 
quanto para sondar outros aspectos da realidade. No conjunto, a 

analise permite considerar os aspectos psico-dinamicos e socio-di- 
namicos da mobilizagao do homem da plebe para os papeis sociais 

e as situagoes de vida da ordem social competitiva. Doutro lado, co- 

mo o cemportamento social de "negros" e "brancos" constitui o foco 

direto das descrigoes e interpretagoes, ela nos diz como o nosso sis- 

tema de relagoes raciais respndeu as transformagoes da estrutura 
da sociedade inclusiva. Evidencia-se, ai, como a modemizagao tern 

ocorrido, na esfera das relagoes raciais, como um fenomeno hetero- 

geneo, descontinuo e unilateral, engendrando um dos problemas so- 
ciais mais graves para a continuidade do desenvolvimento da ordem 

(1) — Uma parte dos materials ha via sido levantada anteriormente, em 1941-1944 
ou 1949-1951, por alunos ou ex-alunos de Roger Bastide ou do autor. 



social competitiva na sociedade brasileira. Por conseguinte, a ana- 

Use converte-se em um estudo da formagao, consolidagao de expan- 

sao do regime de classes sociais no Brasil do angulo das relagoes ra- 

ciais e, em particular, da absorgao do negro e do mulato. Dadas as 

dificuldades com que estes se depararam, para compartilhar do des- 

tine comum no piano nacional, os resultados da investigacao sSo 

extremamente uteis para se entender os dilemas materiais e morais 

nao s6 da democratizagao das relagoes raciais, mas da propria sorte 

da democracia no Brasil. 

A escolha de Sao Paulo como unidade da investigagao explica- 

se naturalmente. Ela nao so e a comunidade que apresenta um de- 

senvolvimento mais intense, acelerado e homogeneo quanto a ela- 

boragao socio-economica do regime de classes. E*, tambem, a cida- 

de brasileira na qual a revolugao burguesa se processou com maior 

vitalidade, segundo a norma do Trabalho-'Uvre, na Patria-livre. 

Alem disso, em virtude de peculiaridades historico-sociais, nela o^ 

"negro" so adquire import^ncia economica real tardiamente e sofre,. 

em condigoes sumamente adversas, os efeitos concorrenciais da subs- 

tituigao populacional. Assim, o estudo de Sao Paulo permitia apa- 

nhar melhor as conexoes existentes entre a revolugao burguesa, a 

desagregagao do regime servil e a expulsao do "negro" do sistema 

de relagoes de produgao. E abria perspectivas unicas para acompa- 

nhar as diversas etapas do doloroso drama do "negro", da submer- 

sao na miseria e na degradagao social ate sua lenta revalorizagao 

pelo trabalho livre e sua incontida ansia de "pertencer ao sistema", 

dignificando-se civil e moralmente. Como a revolugao burguesa, 

com seus variados efeitos, e relativamente recente, existe ampla do- 

cumentagao historica e estatistica sobre seus diversos aspectos. Com- 

binando-se essa documentagao a outras fontes escritas posteriores e 

as tecnicas de pesquisa de campo, tomava-se possivel concretizar um 

intento que fascina a maioria dos cientistas sociais (2). Isto e, po- 

dia-se combinar a analise sincronica com a analise diacronica, de 

modo a descrever-se e a interpretar-se os fenomenos observados tanto 

de uma perspectiva sistematica (pela descrigao e interpretagao de 

uniformidade de coexistencia), quanto de uma perspectiva historico- 

sociologica (pela descrigao e interpretagao das uniformidades de se- 

qiiencia). Gragas a essa circunstancia, esta contribuigao foge ao mo- 

delo usual das monografias sobre relagoes raciais, baseadas exclusi- 

(2) — Dispensamo-nos de fazer indicagoes pertinentes tecnicas de investiga- 
gao realizadas porque o assunto foi amplamente ventilado no projeto da 
pesquisa, redigido pelo autor: cf. Roger Bastide e F. Fernandes, O Pre- 
roneeito Racial em S&o Paolo, Instituto de Administragao da Univer^- 
dade de Sao Paulo, Sao Paulo, 1951 (reproduzido no ap^ndice de Ifegros. 
e Brancos em S&o Paolo, dos mesmos autores). 
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vamente sobre fatos pertinentes a um dado momento — o que se re- 
fere ao lapso de tempo que cai nos limites da pesquisa de campo. A 

primeira parte, abrange o periodo que vai de 1880 a 1930. O primei- 
ro capitulo toma a fase crucial da desagregagao do regime servil e da 

emergencia da ordem social competitiva — de 1880 a 1900. Os dois 
capitulos subseqiientes lidam com a fase imediatamente ulterior, de 

consolidagao da ordem social competitiva, sob forte persistencia da 
concepgao tradicionalista do mundo, de 1900 a 1930. A segunda parte 

compreende o periodo em que a ordem social competitiva passou por 
uma especie de expurgo gradual, expandindo-se num sentido mais 

puramente capitalista, e vai de 1930 a 1960. O primiero capitulo apa- 

nha, em geral, o periodo de 1925 a 1948, embora a analise se con- 

centre no lapso intercalar de 1927-1947. O segundo capitulo abarca o 

periodo de 1940 a 1960, de especial importancia por causa dos efeitos 

diretos e indiretos da segunda revolugao industrial na reabsorgao da 

mao-de-obra "negra". O terceiro capitulo gira, macigamente, em tor- 
no de dados colhidos em 1951, suplementados, eventualmente, em da- 

ta posterior. 

Gostariamos de agregar duas observagoes a titulo de esclareci- 

mento. Primeiro, adotamos uma tecnica expositiva que chamariamos 
de reiterativa. O desdobramento de perspectivas, favorecido pela com- 

binagao da analise sincronica a analise diacronica, forgou-nos a to- 
mar essa deliberagao. Por conseguinte, aqui e ali parece que volta- 

mos ao mesmo assunto, para repetir algo que ja e sabido. No en- 

tanto, sempre ocorrem variagoes — seja nas situagoes de vida des- 

critas, seja nas construgoes interpretativas. Doutro lado, devido ao 

esforgo de exploragao sistematica das possibilidades abertas as des- 

crigoes e as interpretagoes pela analise sincronica, vimo-nos na con- 

tingencia de lidar simultSneamente com todos os aspectos contradi- 
torios de uma caotica realidade racial, O "moderno" e o "velho" 

coexistem em tao larga escala, as vezes ate em comportamentos dos 

mesmos individuos, que nao havia outro recurso senao separar abs- 

tratamente as coisas e exibi-las como elas sao. Segundo, a escolha 
da ordem social competitiva, como foco de referencia das obser- 

vagoes, nao nasce de qualquer convicgao do autor de que ela seja 

uma ordem social natural ou que ela proporcionara as solug5es efe- 

tivas para o dilema racial brasileiro. Ela nasceu de uma contin- 

gencia da propria situagao. O ainda, o aqui e o agora formaram o 
objeto de nossas indagagoes. Em conseqiiencia, a constelagao so- 
cial constituida pela ordem social competitiva impos-se como o sis- 

tema de referencia inevitavel das descrigoes e das interpretagoes. 

Acresce que as motivagoes e as orientagoes do comportamento so- 
cial do "negro", em suas manifestagoes individuals ou coletivas, sao 
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calibradas e dirigidas pelo afa de "pertencer ao sistema". As criti- 

cas que ele faz a organizacao da sociedade brasileira afetam a es- 

fera dos ajustamentos e das relacoes raciais. Em outras palavras, 

ele aceita a ordem social vigente, deixando as opgoes ideologicas ou 

utopicas mais amplas para outros circulos sociais (3). Portanto, em 

termos de tendencias dominantes, ate os limites prospectivos do "que- 

rer comum", objetivado de forma radical, confinava-se ao sistema de 

referencia oferecido pela ordem social competitiva. Portanto, ao res- 

tringir o ambito das analises desenvolvidas atendiamos, apenas, a im- 

plicagoes logicas dos aspectos da realidade focalizados. 

Outras observagoes menores tambem se impoem, Na apresenta- 

gao dos materiais, tivemos de enfrentar decisoes embaragosas. O ideal 

seria resumir as conclusoes e expo-las com a concisao possivel. To- 

davia, o tema do trabalho refere-se a uma realidade muito contro- 

vertida. Por experiencia pessoal, pudemos constatar que descrigoes 

muito concisas dificultam o alargamento da perspectiva dos leitores, 

deixando o campo aberto ao apego emocional as avaliagoes etnocen- 

tricas. Por isso, preferiamos reproduzir no texto extensa parcela da 

documentagao empirica. Embora o lei tor fique sem todos os elemen- 

tos empiricos que utilizamos para construir as explanagSes descriti- 

vas ou interpretativas expostas, conta com um minimo de dados de 

fato para apreciar, criticamente, as afirmagoes do autor. No uso de 

certas palavras encontramos varias dificuldades. O termo "preto" 

sempre foi usado pelo "branco" para designar o negro e o mulato em 

Sao Paulo, mas atraves de uma imagem estereotipada e sumamente 

negativa, elaborada socialmente no passado. Os proprios negros e mu- 

latos preferiram, em suas primeiras manifestagoes de autonomia — 

atraves dos movimentos reivindicatorios — a auto-designagao contida 

na palavra negro. Doutro lado, impugnam o vocabulo "branco", ale- 

gando que a mestigagem impoe restrigoes severas as pretensoes de 

"pureza de sangue" dos paulistas. Para evitar suscetibilidades ou re- 

criminagoes, usamos a palavra "preto" quando a estereotipagao do 

"branco" entra, visivelmente, em jogo; e colocamos todas as pala- 

vras entre aspas, com excegao de casos concretos, onde pudemos dis- 

cernir as gradagoes da cor da pele dos sujeitos da investigagao. Ou- 

trossim, empregamos as expressoes "homem de cor" e "populagao 

de cor" freqiientemente e sem nenhuma conotagao pejorativa. En- 

fim, os leitores irao notar (e alguns, prov^velmente, estranhar) um 

constante esforgo de projegao endopatica na situagao humana do 

negro e do mulato. Devemos salientar que essa projegao nasce de 

(3) —• O que nao impede que alguns segmentos da r<populaQao de cdr", mais 
avangados na Integragao k ordem social competitlTa, partlcipem das pug* 
nas e dos debates travados na sociedade inclusiva, em tdrno dessas opgoes. 



uma simpatia profunda e de um desejo ardente de compreender os 

dilemas com que o "negro" se defronta socialmente. Procuramos 

vitar, cuidadosamente, que esse estado de espirito interferisse nas 

interpretagoes: se aqui ou all exageramos na conta, paciencia! Tan- 

tos j a erraram por motives diferentes, deformando e detratando o 

"negro", que nao haveria mal maior em tal compensagao... 

Seria longa demais uma lista complete de agradecimentos. No 
prefacio de obra anterior, publicada em colaboragao com o Dr. Ro- 

ger Bastide, consta uma lista dos principais agradecimentos a pes- 

soas e instituigoes que colaboraram conosco, tornando o nosso pro- 

jeto factivel. A essa lista gostaria de agregar novos agradecimen- 

tos aos senhores Jose Correia Leite, Raul Joviano do Amaral e Hen- 

rique Cunha, pela prestimosa colaboragao que nos deram, colocan- 
do a nossa disposigao os exemplares existentes de jornais que cir- 

cularam ou ainda circulam no "meio negro" de Sao Paulo. Pedimos 

venia para prestar uma homenagem a Jorge Prado Teixeira, um 
colaborador inestimavel e um infatigavel batalhador pela causa do 

negro, que infelizmente foi roubado ao clrculo dos vivos. Na pre- 

paragao dos originals contamos com a colaboragao prestimosa de 

Noemy Pinheiro Dias e de Jose de Souza Martins, Heloisa Helena 

Teixeira, Mario de Campos Pereira, Vera Mariza Miranda Torres 
Vouga, Cacilda Maria de Saboia Fiuza, Vera Brisola, CMudio Jose Tor- 

res Vouga, Albertina Oliveira Costa Boal, professoras Marialice Men- 
carini Foracchi e Maria Sylvia Carvalho Franco Moreira. Na realiza- 

gao de calculos, tabelas ou graficos tambem recebemos colaboragao 

especial de Jose Francisco Quirino dos Santos, Jose Carlos Pereira e 

Jose Barbosa. Pela leitura dos originals e atengao dispensada aos co- 
mentarios, devemos sinceros agradecimentos aos professores Renato 

Jardim Moreira, Luiz Pereira e Helena Maria Pereira de Carvalho. 
Ao diretor da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras, prof. Mario 

Guimaraes Ferri, ao prof. Euripedes Simoes de Paula e a Secgao Gra- 

fica da nossa escola tambem devemos enorme reconhecimento. A to- 
dos agradecemos, penhoradamente, a colaboragao e o estimulo inte- 

lectuais que nos dispensaram, gragas aos quais tivemos mais alento 

para nos dedicar a elaboragao deste trabalho. 

Sao Paulo, 10 de Abril de 1964. 
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Capitulo 1 

O NEGRO NA JEMEEGENCIA DA S0C1EDADE DE CLASSES 

INTRODUgAO 

A desagrejgagao do regime escravocrata e senhorial operou-se, 

no Brasil, sem que se cercasse a destituigao dos antigos agentes de 

trabalho escravo de assistencia e garantias que os protegessem na 

transigao para o sistema de trabalho livre. Os senhores foram exi- 

midos da responsabilidade pela manutengao e seguranga dos libertos, 

sem que o Estado, a Igreja ou outra qualquer instituigao assumissem 

encargos especiais (1), que tivessem por objeto prepara-los para o 

novo regime de organizagao da vida e do trabalho. O liberto viu-se 

convertido, sumaria e abruptamente, em senhor de si mesmo, tor- 

nando-se responsavel por sua pessoa e por seus dependentes, embora 

nao dispusesse de meios materiais e morais para realizar essa proeza 

nos quadros de uma economia competitiva. 

Essas facetas da situagao humana do antigo agente do trabalho 

escravo imprimiram a Aboligao o carater de uma espoliagao extrema 

e cruel. Ela se converteu, como asseverava Ruy Barbosa dez anos 

depois (2), numa "ironia atroz". Concretizara-se, de modo funesto, 

imprevisto e em escala coletiva, o vaticinio de Luiz Gama ao tra- 

duzir os anseios de liberdade de certo cativo: "falta-lhe a liberdade 

de ser infeliz onde e como queira..(3). 

(1) —i A exemplo do que ocorreu em v^rios paises europeus, em face de con- 
seqiiencias andlogas que afetaram o antigo servo da gleba (cf. C. W. 
Pipkin, art. "Poor Laws", Encyclopaedia of Social Sciences, vol. XII, pp. 
230-234, onde se encontra boa referenda bibliogr&fica sobre o assunto). 

(2) — Cf. Obras Comjpletas de Ruy Barbosa, vol. XI — 1884, Tomo I, edisao do 
Minist6rio de Educagao e Cultura, Rio de Janeiro, 1945 (introdugao de 
Astrogildo Pereira, pp. XXXVII-XXXVIII). 

(}) — Eis como Ezequiel Freyre descreve a ocorrencia; "Um dia, faz 8 anos, 
est&vamos no escritdrio de Luiz Gama, onde tambdm viera um preto fu- 
gido apresentar peculio e pedir para a sua libertagao o auxflio nunca 
negado daquele outro preto de coragao de ouro. Com pouco, a convite 
de Luiz Gama chegou o senhor do escravo, de quem Luiz era amigo. 

Ao ver o seu negro: Que mal te fiz eu, rapaz? diz o senhor. Pois 
nao tern boa cama e boa mesa, roupa e dinheiro? Queres entao deixar o 
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A preocupaQao pelo destino do escravo mantivera-se em foco 

enquanto se ligou a ele o future da lavoura. Ela aparece nos varies 

projetos que visaram regular, legalmente, a transigao do trabalho 

escravo para o trabalho livre, desde 1823 ate a assinatura da Lei 

Aurea, em 13 de Maio de 1888. Como expediente para manter os 

escravos no trabalho, dissemina-se entre os senhores na decada de 

80 e, de maneira exacerbada, a partir do momento em que as fugas 

em massa dos escravos se tomam incontrolaveis. Com a Aboligao 

pura e simples, porem, a atengao dos senhores volta-se especialmente 

para os seus proprios interesses. Os problemas politicos que os absor- 

viam diziam respeito a indenizagoes e aos auxilios para amparar a 

"crise da lavoura" (4). A posigao do negro no sistema de trabalho 

e sua integragao a ordem social deixam de ser materia politica. Era 

fatal que isso sucedesse. 

De um lado, a revolugao abolicionista, apesar de seu sentido e 

conteudo humanitarios, fermentou, amadureceu e eclodiu como um 

process© historico de condenagao do "antigo regime" em termos de 

interesses economicos, valores sociais e ideais politicos da "raga" do- 

minante. A participagao do negro no processo revolucionario chegou 

a ser atuante, intensa e decisiva, principalmente a partir da fase em 

que a luta contra a escravidao assumiu feigao especificamente aboli- 

cionista (5). Mas, pela propria natureza da sua condigao, nao pas- 

sava de uma especie de ariete, usado como massa de percussao pelos 

brancos que combatiam o "antigo regime". Mesmo os abolicionistas 

mais integros e tenazes nao puderam ser seus porta-vozes validos. 

A cena historica era insensivel a reivindicagoes que nao terminavam 

com "a liberdade da pessoa humana", mas iam al6m dela, exigindo-a 

como mera condigao preliminar. Ora, embora os ex-cativos fossem 

cativeiro de um senhor bom como eu, para ires ser infeliz em outra 
parte? Que te falta Ik em casa? Anda! fala! 

£ o negro, ofegante, cabisbaixo, calava-se. 
Falta-lhe, responde gracejando Luiz Gama, dando uma palmada de 

amlgo no homem de sua cdr, falta-lhe a liberdade de ser infeliz onde e 
como queira..." (A Provincia de Sao Paulo, 13-XI-1887). 

(4) — Tomando-se as colecoes de A Provincia de Sao Paulo e do Correio Pan- 
listano de 1887 e de 1888, por exemplo, k possivel acompanhar como fesses 
assuntos — a libertagao com cl^usulas condicionais, primeiro, as Snde- 
nizagoes e os auxilios para a lavoura, depois —- impregnavam funda- 
mente os debates e as atividades politicas das camadas dominantes. Por 
fim, prevaleceram os interesses economicos e politicos dos fazendeiros 
mais prdsperos, concentrando-se os debates e a aplicagao de recursos 
oficiais na intensificagao da imlgragao, 

(5) —• Ou seja a partir da decada de 80, de acdrdo com a conhecida caracteri- 
zagao de Nabuco. (Cf. O Abolicionismo, Tip. Abraham Kingdon e Cia. 
Londres, 1883, p. 4). As colegoes de jomais mencionadas na nota anterior 
contem informagoes que fundamentam cabalmente a afirmagSo. 



socialmente incapazes de tomar consciencia e de agir nessa diregao, 

suas reivindicagoes calam nessa categoria. 

De outro lado, a estrutura e a dinamica da economia brasileira 

nao impunham as camadas dominantes outra orientagao. Nas zonas 

onde a prosperidade economica desaparecera, os senhores ja se haviam 

desfeito do excesso de forga de trabalho escravo, negociando-a com 

os fazendeiros do leste e do sul. Para eles, a Aboligao era uma da- 

diva: livravam-se de obrigagoes onerosas ou incomodas, que os pren- 

diam aos remanescentes da escravidao. Nas zonas onde a prospe- 

ridade era garantida pela exploragao do cafe, existiam dois cami- 

nhos para corrigir a crise gerada pela transformagao da organizacao 

do trabalho. Onde a produgao se mantinha em niveis baixos, os qua- 

dros da ordem tradicionalista mantinham-se intocaveis: como os an- 

tigos libertos, os ex-escravos tinham de optar, na quase totalidade, 

entre a reabsorgao no sistema de produgao, em condigoes substan- 

cialmente analogas as anteriores, e a degradagao de sua situagao 

economica, incorporando-se a massa de desocupados e de semi-ocupa- 

dos da economia de subsistencia do lugar ou de outra regiao. Onde 

a produgao atingia niveis altos, refletindo-se no padrao de cres- 

cimento economico e de organizagao do trabalho, existiam reais pos- 

sibilidades de criar um autentico mercado de trabalho: ai, os ex- 

escravos tinham de concorrer com os chamados "trabalhadores na- 

cionais", que constituiam um verdadeiro exercito de reserva (man- 

tido fora de atividades produtivas, em regioes prosperas, em virtude 

da degradagao do trabalho-escravo) e, principalmente, com a mao- 

de-obra importada da Europa, com freqiiencia constituida por tra- 

balhadores mais afeitos ao novo regime de trabalho e as suas im- 

plicagoes economicas ou sociais. Os efeitos dessa concorrencia fo- 

ram altamente prejudiciais aos antigos escravos, que nao estavam 

preparados para enfrenta-la. Mas, correspondiam aos interesses dos 

proprietarios de terras e donos de fazendas, tanto quanto aos me- 

canismos normals da ordem economica emergente. Em conseqiien- 

cia, ao contrario do que se poderia supor, em vez de favorecer, as 

altemativas da nova situagao economica brasileira solapavam, com- 

prometiam ou arruinavam,- inexoravelmente, a posigao do negro 

nas relagoes de produgao e como agente de trabalho. Assim se ex- 

plica porque o clamor por medidas compulsorias, que obrigassem o 

ex-escravo ao trabalho e o "protegessem", promovendo sua adaptagSo 

ao estilo de vida emergente, se tenha extinguido com relativa ra- 

pidez e sem deixar nenhum fruto ou qualquer vestigio de generosi- 

dade. Perdendo sua importancia privilegiada como mao-de-obra ex- 

clusiva, ele tambem perdeu todo o interesse que possuira para as ca- 

madas dominantes. A legislagao, os poderes piiblicos e os circulos 



politicamente ativos da sociedade mantiveram-se indiferentes e iner- 

tes diante de um drama material e moral que sempre fora claramente- 

reconhecido e previsto, largando-se o negro ao penoso destine que 

ele estava em condigoes de criar por si e para si mesmo. 

Aos efeitos negatives desses fatores historico-sociais, que ope- 

raram de forma universal na sociedade brasileira, e precise acres- 

centar outras influencias adversas a rapida assimilagao do negro a 

ordem social competitiva, peculiares a cena historica paulistana. 

Atendo-nos ao essencial, tres pontos precisam ser mencionados. 

Em primeiro lugar, a expansao urbana de Sao Paulo nao repro- 

duziu o padrao tipico das cidades brasileiras que floresceram em 

conexao com o progresso da civilizagao agraria. A inclusao de Saa- 

Paulo na economia de exportagao colonial ocorreu tardiamente (em 

comparagao com outras cidades, como Recife, Sao Salvador ou Rio 

de Janeiro, por exemplo). Ela se da, praticamente, quando o regime 

servil ja entrara em crise, em virtude da cessagao do trafico e de^ 

leis que restringiam de varios modos a reposigao do bracjo escravo. 

Importa salientar, acima de tudo, que so no ultimo quartel do seculo 

XIX a cidade participa de fluxos de prosperidade economica sus- 

cetiveis de diferenciar o rustico estilo de vida imperante. Por isso, 

ate essa epoca permaneceu acanhada e pouco diferenciada a esfera 

de servigos e de trabalhos livres, a que estava propensa a sociedade^ 

escravocrata brasileira. Ao contrario do que sucedeu em cidades 

como o Recife, Sao Salvador e Rio de Janeiro, o liberto encontrava 

escassas probabilidades de entrosar-se compensadoramente a esse 

nicho, em que desabrochava a ordem social competitiva. E' verdade 

que os dados sugerem que em 1872 existiam 5.761 pardos livres e 

2.090 negros livres, para 950 pardos escravos e 2.878 negros escra- 

vos; e que, em 1886, para 593 escravos, tinhamos 6.450 pardos livres 

e 3.825 negros livres. Contudo, as mesmas fontes que fornecem esses 

dados indicam que as oportunidades de trabalho desfrutadas pelos 

libertos eram as mais modestas e menos compensadoras. 

Em segundo lugar, e precise ter em conta uma coincidencia que 

foi fatal para o exito da competigao dos libertos na area do trabalho 

livre. Em regra, nas cidades mencionadas foram os servigos asso- 

ciados ao artesanato urbano que deram ao liberto condigoes de as- 

censao economica e social. No periodo em que as famllias dos fa- 

zendeiros paulistas comegam a fixar residencia em Sao Paulo e em 

que se acentua a diferenciagao do sistema economico da cidade, o 

liberto defrontou-se com a competigao do imigrante europeu, que 

nllo temia a degradagao pelo confronto com o negro e absorveu, as- 

sim, as melhores oportunidades de trabalho livre e independente 

(mesmo as mais modestas: como a de engraxar sapatos, vender jor- 



nais ou verduras, transportar peixe ou outras utilidades, explorar 

o comercio de quinquilharias, etc.). Quando se acelera o cresci- 

mento economico da cidade, ainda nos fins do seculo XIX, todas as 

posigoes estrategicas da economia artesanal e do pequeno comercio 

urbanos, eram monopolizadas pelos brancos e serviram como tram- 

polim para as mudangas bruscas de fortuna, que abrilhantam a cro- 

nica de muitas familias estrangeiras. Eliminado para os setores re- 

siduals daquele sistema, o negro ficou a margem do processo, reti- 

rando dele proveitos personalizados, secundarios e ocasionais. 

Em terceiro lugar, Sao Paulo constituia, naquela epoca, uma das 

cidades paulistas e brasileiras menos propicia a absorgao imediata 

do elemento recem-egresso da escravidao. Sobre o pano de fundo 

da concepgao tradicionalista do mundo e da dominagao patrimonia- 

lista (exercida por reduzido mimero de familias "gradas" e "influen- 

tes"), Sao Paulo aparecia como o primeiro centro urbano especifi- 
camente burgues. Nao so prevalecia entre os homens uma menta- 

lidade marcadamente mercantil, com seus corolarios caracteristicos 

— o afa do lucro e a ambigao do poder pela riqueza. Pensava-se 

que o "trabalho livre", a "iniciativa individual" e o "liberalismo 

economico" eram os ingredientes do "Progress©", a chave que iria 

permitir superar o "atraso do Pais" e propiciar a conquista dos foros 

de "NagSo civilizada" pelo Brasil. Os moveis das agoes, os compor- 

tamentos e a propria personalidade dos agentes economicos confor- 

mavam-se, de modo crescente e cada vez mais profundo, pelos pa- 

droes tipicos do empresario e do trabalhador livre da civilizagao 

capitalista. Nesse clima, o negro encontrava boa acolhida: enquanto 

"escravo insubmisso'-', que fugia da senzala e se rebelava contra a 

escravidao (no periodo final de desagregagao do regime servil); en- 

quanto se abrigava, como "protegido", "dependent©" ou "cria da fa- 

milia", sob o manto das relagoes paternalistas (entre as familias tra- 

dicionais ou, em menor mimero, entre as familias adventicias em 

ascensao). Fora e acima disso, surgia como uma figura deslocada e 

aberrant© no cenario tumultuoso que se for Java gragas a "febre do 

cafe". Mesmo quando conseguia inserir-se no sistema citadino de 

ocupagoes, ele nao se polarizava na diregao do futuro e, assim, nao 

"engrenava". Faltava-lhe coragem para enfrentar ocupagoes degra- 

dantes, como os italianos que engraxavam sapatos, vendiam peixes e 

jornais, etc.; nao era suficientemente "industrioso" para fomentar a 

poupanga, montando-a sobre uma miriade de privagoes aparente- 

mente indecorosas, e para fazer dela um trampolim para o enrique- 

cimento e o "sucesso"; carecia de meios para langar-se as pequenas 

ou as grandes especulagoes, que movimentavam os negocios comer- 

ciais, bancarios, imobiliarios e industrials; e, principalmente, nao 



sentia o ferrete da ansia' de poder voltado para a acumulagao da ri- 

queza. Onde mantinha posigoes dignificadoras (como artesao inde- 

pendente ou comerciante de viandas e de quinquilharias), onde con- 

quistava alguma ocupagao promissora (como funcionario piiblico e 

como trabalhador livre, a jornal ou permanente), apegava-se a mo- 

delos de agao variavelmente pre e anti-capitalistas. No conjunto, 

portanto, as proprias condigoes psico-sociais e economicas, que cer- 

cam a emergencia e a consolidagao da ordem social competitiva na 

cidade de Sao Paulo, tornavam-na impropria e ate perigosa para as 

massas de libertos, que nela se concentravam. Doutro lado, as de- 

formagoes introduzidas em suas pessoas pela escravidao limitavam 

sua capacidade de ajustamento a vida urbana, sob regime capita- 

lista, impedindo-os de tirar algum proveito relevante e durador, em 

escala grupal, das oportunidades novas, Como nao se manifestou ne- 

nhuma impulsao coletiva que induzisse os brancos a discernir a ne- 

cessidade, a iegitimidade e a urgencia de reparagoes sociais para pro- 

teger o negro (como pessoa e como grupo) nessa fase de transigao, 

viver na cidade pressupunha, para ele, condenar-se a uma existencia 

ambigua e marginal. 

Em suma, a sociedade brasileira largou q-^Egro ao seu profTrio 

destino, deitando sobre seus ombros a respons^bilidade de' reeducar- 

se e de transformar-se para corresponder aos novos padroes e ideals 

de homem, criados pelo advento do trabalho livre, do regime repu- 

blicano e do capitalismo. Em certas situagoes historico-sociais, como 

parece suceder com a cidade de Sao Paulo na epoca considerada, es- 

sa responsabilidade tornou-se ainda mais penosa e dificil, dadas as 

possibilidades que poderiam ser realmente aproveitadas em sentido 

construtivo pelo negro (6). No presente capitulo, pretendemos des- 

(6) —« A explana^ao geral condensada acima funda-se em dados expostos em 
outra an^ilise do autor (cf. "Do Escravo ao Cidadao", principalmente, 
e "Cor e Estrutura Social em Mudanca", caps. I e II da obra escrita em 
colaboragao com Roger Bastide, Brancos e Negros em Sao Paulo, Com- 
panhia Editora Nacional, Sao Paulo, 1959). Em alguns pontos, tamb§m 
foram aproveitados dados e conclusdes de duas obras recentes: Ernani 
da Silva Bruno, Historia e Tradigoes da Cidade de Sao Paulo, 3.° Vo- 
lume, Liv. Jos6 Olympio Editdra, Rio de Janeiro, 1954 (esp. cap. VI); e 
Richard M. Morse, De Comunidade a Metropole. Biografia de Sao Paulo, 
trad, de M. A. Madeira Kerbeg, Comissao do IV Centencirio da Cidade 
de Sao Paulo, Stervico de Comemora§oes Culturais, Sao Paulo, 1954, esp. 
pp. 179 e sets.). Essa explanagao encontrou importante confirmagao e 
alargamento, doutro lado, nos resultados a que chegaram Octavio lanni 
(cf. As Metamorfoses do Escravo, Difusao Europdia do Livro, Sao Paulo, 
1962, esp. caps. V e VII) e Fernando Henrique Cardoso (Capitalismo e 
Escravidao no Brasil Meridional, Difusao Europdia do Livro, Sao Paulo, 
1962, esp. caps. V e VI), no estudo socioldgico de fendmenos an£logos 
em Curitiba e Pdrto Alegre, respectivamente. 



crever os aspectos centrais do tema. Primeiro, como a associagao 

entre a urbanizagao e a europeizagao se refletiu na morfologia da ci- 

dade, alterando por completo os antigos quadros de absorgao regular 

do negro como agente de trabalho. Segundo, como se deu a propria 

formagao da ordem social competitiva e a consolidagao do regime de 

classes sociais em Sao Paulo, em torno das figuras dominantes do "fa- 

zendeiro" e do "imigrante" e com a exclusao quase total do "negro" 

ou do "mulato" como agentes. historicos socialmente significativos. 

Terceiro, como a urbanizagao interferiu no "destino humano" do ne- 

gro e do mulato, agravando sobremaneira suas dificuldades de adap- 

tagao e de ajustamento ao novo estilo de vida economica, social e 

politica. 

1 — Trabalho Livre e Europeiza^ao: 

A expansao urbana, induzida direta ou indiretamente pelo surto 

da lavoura cafeeira, converteu Sao Paulo numa cidade "estrangeira". 

Os dados demograficos pertinentes ao comego do seculo XIX revelam 

que o elemento negro e mulato, escravo ou livre, constituia aproxi- 
madamente 54% da populagao local (7). A situagao demografica se 

alterou de tal modo, no ultimo quartel desse seculo, que o elemento 

negro e mulato entrava com 37% (censo de' 1872) e 21,5% (censo 

de 1886) da populagao global da cidade (8), enquanto os "estran- 

geiros" passam de 922 individuos (ou 3%), em 1854 (9), para 12.085 

individuos (ou 25%), em 1886 (10). Nesta data, portanto, os imi- 

grantes radicados na cidade excediam em 1.870 individuos (ou se- 

ja, em 3,9%) a parcela da populagao consignada no censo como 

"preta" e "parda"! Parece claro que se produziram tres tendencias 

fundamentals: 1.°) a expansao agricola concorreu para o desloca- 

mento de mao-de-obra escrava da capital para areas prosperas do 

interior; 2.°) essa sucgao foi compensada por um movimento inver- 

so, resultante do afluxo de "negros" e "mulatos" libertos, em sua 

maioria vindos do interior em busca das oportunidades de traba- 
lho livre (11), gragas ao qual a populagao negra e mulata da cida- 

(7) —' Veja-se R. Bastide e F. Fernandes, op. cit., p. 31; levando-se em conta 
os dados do censo de 1804, teriamlos 53,6% de negros e pardos na popu- 
lagao da cidade; segundo o censo de 1836 a proporgao desse elemento na 
populagao global seria de 53,7%. 

(8) — R. Bastide e F, Fernandes, op. cit., p. 41. 
(9) — R. Bastide e F. Fernandes, op. cit., p. 41. 

(10) — R. Bastide e F. Fernandes, op. cit., p. 41 (nos c^lculos usamos as Indi- 
cagoes fornecidas pelo censo de 1886, que dd 12.290 estrangeiros para a 
cidade, deduzindo d^sse total os 205 africanos arrolados como "estran- 
geiros") . 

(11) — C£. esp. as implicagdes da an^ilise da estrutura ocupacional da cidade de 
Sao Paulo em 1872, feita em R. Bastide e F. Fernandes, op. cit., pp. 42-46. 



-lO- 

de manteve-se quase constente, em numeros brutos (11.540 indi- 

viduos, em 1836; 11.679 individuos, em 1872; 10.275 indivi- 

duos, em 1886); 3.°) o acrescimo rapido da popuIaQao branca de- 

veu-se, principalmente, a fixagao, em proporgoes macigas, de imi- 

grantes na cidade (tomando-se os dados dos censos de 1872 e de 

1886, por exemplo, verifica-se que o aumento do contingente da po- 

pulagao consignada como "branca" poderia ser atribuido na pro- 

porgao de quase 31% ao crescimento dos estoques nativos e de 69% 

a contribuigao das correntes imigratorias europeias). 

Essa situagao comportava um quadro demografico priVprio e 

acarretava conseqiiencias economicas que precisam ser levadas em 

conta. Em primeiro lugar, esboga-se um contraste m'tido na com- 

posigao da populagao segundo a cor entre a Capital e o Estado de 

Sao Paulo. O censo de 1890 permite apreciar esse contraste, presu- 

mivelmente associado aos efeitos da competigao e da especializagao 

economicas, na distribuigao da populagao no espago (12): 

Quadro 1 

Populagao do Estado de Sao Paulo e da Cidade de Sao Paulo em 

1890, Segundo a Cor. 

Estado de Sao Paulo Municipio de Sao Paulo 

Populagao (Capital) 

Dados 

Brutos 
% Dados 

Brutos 

Brancos 

Pretos 

Caboclos 

Mestigos 

Total 

873.423 

179.526 

114.199 

217.605 

1.384.753 

63% 

12,9% 

8,1% 

15,7% 

100% 

53.204 

4.446 

888 

6.396 

64.934 

81,9% 

6,8% 

1,3% 

9,8% 

100% 

Embora nao tenha permanecido e operado como um nicho favo- 

ravel a retengao permanente e a reabsorgao definitiva do negro e 

do mulato no sistema de trabalho livre, o campo alterou-se com 

certa lentidao. Compreendendo quase 30% de negros e mulatos, o 

nosso vasto mundo rural diluia os contingentes "estrangeiros" (con- 

vertidos em 5,4% no compute geral) e nao destoava muito do pa- 

drao tradicional de composigao racial da populagao brasileira. Os 

10.842 "pretos" e "mestigos" da Cidade de Sao Paulo, porem, esba- 

tiam-se contra 14.303 estrangeiros (ou seja 22% da populagao lo- 

(12) — Sexo, Raga. e Estado Civil, Nacionalldade, Filiagao, Culto e Analfabetismo 
da Populagio Recenseada em 31 de Dezembro de 1890, Minist^rio da la- 
dustria e Obras Publicas, Diretorla Geral de Estatistica, Rio de Janeiro, 
1898 (dados enumerados de acdrdo com as especificagoes tomadas na fonte). 
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<cal). Nao chegava a perfazer 17% de um aglomerado humano cuja 

organizagao se desprendia das matrizes rusticas da "civilizagao agra- 

xia brasileira", evoluindo com flagrante rapidez para um estilo de 

vida individualista e competitivo, inexoravelmente adverse a assi- 

milagao (mesmo de maneira gradual e seletiva), dos negros e dos 

mulatos ao novo regime de relagoes de produgao. 

fisse e o segundo aspecto essencial daquela situagao demogra- 

fica. A documentagao historica e estatistica conhecida nao langa 

muita luz sobre ele. Nao obstante, gragas principalmente ao re- 

censeamento da Capital feito em 1893 (13)r existem algumas indi- 

cagoes indiretas, que revelam o carater da forma historica assumi- 

da aqui pela destituigao do ex-agente do trabalho escravo. De 

-acordo com os dados globais, teriamos a seguinte distribuigao da 

^populagao segundo a cor em 1893; 

Quadro 2 

Populagao da Cidade de Sao Paulo em 1893, Segundo a Cor. 

Segundo o Sexo 

Populagao 
Homens Mulheres 

Totais 

Dados 

Brutos % 

Brancos 
Caboclos 

Pardos 

Pretos 

63.071 

254 

3.731 
2.528 

52.655 

236 
4.908 

3.392 

115,726 

490 

8.639 

5.920 

88,4% 

0,003% 

6,6% 
4,5% 

fisses dados sugerem que as informagoes historicas sobre a con- 

«centragao de negros e mulatos na cidade, logo apos a Aboligao, s5o 

provavelmente verdadeiras (o aumento em 1893 seria, em numeros 

brutos; de 4.284 individuos, em relagao ao censo de 1886; e de 3.717 

individuos, em relagao ao censo de 1890; considerando-se como base 

populagao negra e mulata da capital em 1886, teriamos a seguinte 

(13) — Relatorio Apresentado ao Cidad&o Dr. Cezario Motta Junior Secretarlo dos 
Negocios do Interior do Estado de Sao Paulo pelo Diretor da Repartigao 
da Estatistica e Arquivo Dr. Antonio de Toledo Piza em 31 de Julho de 
1894, Rio de Janeiro, Tip. Leuzinger, 1894. Na apreciagao deste recen- 
seamento, 6 precise nao esquecer que os seus resultados surpreenderam 
os prdprios organizadores, cujas previsoes eram mais otimistas (cf. esp. 
pp. 64-66); e que os censos de 1886 e, em particular, de 1890 sofreram 
s£rias restrigoes por serem incompletos (cf, comentarlos de S. Lowrie, 
"Fontes Bibliogrdficas das Estatfsticas de Populagao no Estado de Sao 
Paulo", Boletim Bibliografico, Sao Paulo, N.0 1, pp. 76-77). Os dados do 
censo de 1890, concernentes k populagao estrangeira em Sao Paulo (no 
Estado e na Capital), sao notdriamente inferiores indicagoes sobre as 
entradas e a fixagao de imlgrantes. 
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progressao: 1886 = 100; 1890 = 106; 1893 = 142). Todavia, o incre- 

mento da populagao branca foi muito maior (em 1893 seria, em mi- 

meros brutos: de 79.392 individuos, em relagao ao censo de 1886; e de 

62.522 individuos, em relaQao ao censo de 1890; considerando-se co- 

mo base a populagao branca da Capital em 1886, teriamos a seguinte 

progressao: 1886 — 100; 1890 = 149; 1893 = 302), descendo em con- 

seqiiencia a proporgao relativa de negros e mulatos na popula^ao lo- 

cal para 11%. Doutro lado, os estratos da populagao branca sofre- 

ram alteragoes sensiveis, atingindo os "estrangeiros" predominancia 

sobre os "nacionais" (14): 

Estrangeiros   71.468 — 54,6% 

Nacionais   59.307 — 45,4% 

Total   130.775 — 100,0% 

Em outras palavras, a cidade alcangava, em termos da organiza- 

gao do trabalho livre e da integragao da ordem social competitiva, 

posigao simetrica a que teve no comego do seculo XIX, em termos 

da organizagao do trabalho escravo e da integragao da ordem social 

escravista. So que o fator humano preponderante passou a ser o 

agente por excelencia do trabalho livre, o imigrante. Em fungao 

dos numeros arrolados, os "estrangeiros" entravam, ainda, com 62% 

do contingente da populagao descrita como branca e correspondiam 

quase a cinco vezes a populagao negra e mulata da cidade, composta 

de 14.559 individuos. Como os "nacionais" que se declaxaram "bran- 

cos" perfaziam 44.258 individuos, existiam ate mais imigrantes ita- 

lianos na cidade, que brasileiros natos, como se depreende da se- 

guinte relagao (15): 

Italianos   44.854 

Portugueses   14.209 

Espanhois   4.727 

Alemaes  2.320 

Franceses   1.107 

Austriacos   948 

As indicagoes fornecidas sobre a distribuigao da populagao no 

espago nao sao conclusivas. Ainda assim, parece que o padrao de 

distribuigao etnica difusa comportava uma conexao ecologica signi- 

ficativa em dois pontos: onde havia maior concentragao de "estran- 
  ! ■ I ( I 

(14) —. a. Toledo Piza, op. cit., p. 71 (note-se que, pelos c^lculos, 490 estran- 
geiros eram "individuos de cdr", presumivelmente de origem africana). 

(15) — A, Toledo Piza, op. cit., pp. 71 e 72; na relagao, foram omitidos os gru- 
pos nacionais pouco numerosos na ocasiao. 



— 13 — 

geiros", era minima a presenga de negros e mulatos; e, ao inverscv 

onde havia maior concentragao de negros e mulatos, era minima a 

presenga de "estrangeiros": 

Brancos Caboclos Pardos Pretos Estr./lOOO 

Norte e Sul da Se .. 88,3 0,40 6,3 5,0 565 

Santa Ifigenia   86,4 0,30 8,9 4,4 506 

Consolagao   89,2 0,70 5,2 4,9 566 

Bras   93,1 0,30 3,3 3,3 625 

Suburbios (16)   75,1 0,20 15,3 9,4 

E' possivel, pois, que a distribuigao de negros e mulatos no es- 

pago traduzisse certas desvantagens marcantes na competigao eco- 

logica deles com os "estrangeiros" e que a localizagao predominante 

na periferia representasse um estratagema na luta pela sobreviven- 

cia em condigoes tradicionais (associagao da economia de subsisten- 

cla com oportunidades de engajamento em fainas rurais ou semi- 

ruurais). No que concerne a estrutura ocupacional da cidade, pa- 

rece claro que a competigao economica com o "estrangeiro" engen- 

drou, prematuramente, um processo bem definido de pura sucessao 

ecologica. O negro e o mulato foram eliminados das posigoes que 

ocupavam no artesanato urbano pre-capitalista ou no comercio de 

miudezas e de servigos, fortalecendo-se de modo severo a tenden- 

cia a confina-lo a tarefas ou ocupagoes brutas, mal retribuidas e de- 

gradantes. Alias, a esse respeito e precise ter em mente que o "es- 

trangeiro" competia no mercado de trabalho e de capitais mesmo 
com os "brancos" das camadas dominantes e que os varios grupos 

nacionais em presenga disputavam sem rebugos toda e qualquer 

oportunidade economica promissora ou lucrativa, por mais penosos 
ou duros que fossem os "sacrificios" requeridos, O impacto da com- 

petigao com o "estrangeiro" foi aniquilador para o negro e o mula- 

to, porque eles nao contavam com elementos: seja para resguardar 

as posigoes relativamente vantajosas, ja adquiridas; seja para con- 

correr nas sucessivas redistribuigoes das oportunidades economicas 

entre os grupos etnicos concorrentes, embora elas fossem, entao, mui- 

to fluidas, acessiveis e elasticas, por causa da extrema mobilidade im- 

perante no meio economico e social. Enquanto o branco da camada 

dominante conseguia proteger e ate melhorar sua posigao na estru- 

tura de poder economico, social e politico da cidade e enquanto o 

imigrante trocava sucessivamente de ocupagoes, de areas de especia- 

(16) —< N. S. do 6, Penha e Sao Miguel. Dados extraidos de A. Toledo Piza, op, 
cit., pp. 68 e 71-72. 
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lizagao economica e de posigoes estrategicas para a conquista de ri- 

quezas, de prestigio social e de poder, o negro e o mulato tinham de 

disputar eternamente as oportunidades residuals com os componen- 

tes marginals do sistema — com os que "nao serviam para outra coisa" 

ou com os que "estavam comegando bem por baixo^. 

O censo da Capital, de 1893, esclarece varies angulos desse com- 

plexo processo historico-social, que pode ser apenas pressentido em 

suas linhas gerais atraves das informagoes reiteradas dos almana- 

ques e dos testemunhos oculares. Na zona vital para a preservagao 

do poder nas maos das antigas familias gradas e dos moradores in- 

fluentes, as transformagoes da estrutura ocupacional sao diminutas 

ou irrelevantes. Nas esferas dos servigos essenciais para a expansao 

da economia urbana, da livre empresa e do capitalismo, prevalecia 

irrefreadamente a filosofia de "the right man in the right place". 

O "estrangeiro" aparecia, ai, como a grande esperanga nacional de 

progresso por saltos. Nos demais setores, imperavam as convenien- 

cias e as possibilidades, escolhidas segundo um senso de barganha 

que convertia qualquer decisao em "ato puramente economico". Des- 

se angulo, onde o "imigrante" aparecesse, eliminava fatalmente o 

pretendente "negro" ou "mulato", pois entendia-se que ele era o agen- 

te natural do trabalho livre. 

O complexo quadro das ocupagoes, elaborado por Toledo Piza 

(17), desvenda e situa todas essas gradagoes. Sobre 170 capitalistas, 

137 eram nacionais (80,5%) e 33 estrangeiros (19,4%); sobre 740 pro- 

prietaries, 509 eram nacionais (69%) e 231 estrangeiros (31%). Em 

certas profissoes conspicuas, como na magistratura e na advocacia, o 

estrangeiro so aparece esporadicamente; mas em outras, que dinami- 

zavam o "progresso economico", ele e freqiiente e as vezes dominante 

(por exemplo: 127 engenheiros nacionais para 105 estrangeiros; 23 

arquitetos nacionais para 34 estrangeiros; 10 agrimensores nacionais 

para 11 estrangeiros; ou 274 professores nacionais para 129 estran- 

geiros; etc.). Entre o "pessoal das industrias", por fim, reponta o imi- 

grante como o fator humano por excelencia do trabalho livre e assa- 

lariado. Excetuando-se as ocupagoes agricolas, nas quais sobre 2.456 

trabalhadores, 1.673 eram nacionais (68%) e 783 estrangeiros (32%), 

no resto estes exerciam nitido predominio. Nos servigos domesticos, 

em menor escala — sobre 14.104 trabalhadores, 5.878 eram nacionais 

(41,6%) e 8.226 eram estrangeiros (58,3%); mas de forma decidida e 

quase monopolista nos outros ramos de atividades, verdadeiramente 

ligados a dinamica do novo mundo economico, em nascimento: a) nas 

atividades manufatureiras — 3.667 trabalhadores, dos quais 774 na- 

(17) — Idem. 
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cionais (21%) e 2.893 estrangeiros (79%); b) nas atividades artis- 

ticas (18) — 10.241 trabalhadores, dos quais 1.481 nacionais (14,4%) 

e 8.760 estrangeiros (85,5%); c) nas atividades de transporte e cone- 

xas — 10.525 trabalhadores, dos quais 1.998 nacionais (18,9%) e 8.527 

estrangeiros (81%); d) nas atividades comerciais — 9.456 trabalha- 

dores, dos quais 2.680 nacionais (28,3%) e 6.776 estrangeiros (71,6%). 

Em relagao ao total considerado (19), 71,2% dos trabalhadores da ci- 

dade de Sao Paulo eram estrangeiros. Quanto aos setores que opera- 

vam como fulcros da rapida expansao urbana e da industrializacao, 

a participagao dos trabalhadores estrangeiros era da ordem de 82,5%! 

Embora nao se disponha de dados diretos, essas indicagoes sao sufi- 

cientes para fundamentar a conclusao de que o antigo agente do tra- 

balho escravo foi expelido, nas condigoes em que se formou e se con- 

solidou, inicialmente, a ordem social competitiva na cidade de Sao 

Paulo, para as ocupagoes marginais ou acessorias do sistema de pro- 

dugao capitalista. O imigrante aparece como o lidimo agente do tra- 

balho livre e assalariado, ao mesmo tempo que monopoliza, pratica- 

mente, as oportunidades reais de classificagao economica e de ascen- 

sao social, abertas pela desagregagao do regime servil e pela consti- 

tuig§o da sociedade de classes. 

Diante do negro e do mulato abrem-se duas escolhas irremedia- 

veis, sem alternativas, Vedado o caminho da classificagao econdmica 

e social pela proletarizagao, restava-lhes aceitar a incorporagao gra- 

dual a escoria do operariado urbano em crescimento ou abater-se pe- 

nosamente, procurando no ocio dissimulado, na vagabundagem sxs- 

tematica ou na criminalidade fortuita meios para salvar as aparen- 

cias e a dignidade de HOMEM LIVRE. 

Na analise retrospectiva dessa situagao, e patente a irracionali- 

dade do comportamento do negro e do mulato, como individuos ou 

coletivamente, no periodo final de desagregagao da sociedade de cas- 
tas e no periodo inicial da formagao da sociedade de classes. A revolta 

diante da degradagao e da suprema humilhagao decorrentes da escra- 

vid5o inspirou avaliagoes e aspirag5es sociais que Ihes foram funes- 

tas. Os depoimentos a respeito sao desencontrades, pois o estado de 

esplrito entao predominante nao favorecia nenhuma especie de isen- 
gao. Entre os brancos, os que apoiavam a perpetuagao indefinida do 

escravismo encaravam com rancor as ocorrencias que envolvessem os 

antigos agentes do trabalho escravo. Doutro lado, os brancos hostis 

a escravidao e, principalmente, os que tomaram parte ativa nas cam- 

(18) — Abrangendo artesaos e artifices em geral. 
(19) — Nos cdmputos para esta exposigao deixamos de lado o pessoal ocupado 

em atividades pastoris. 
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panhas abolicionistas, tinham fortes razoes para verberar o desinte- 

resse dos poderes piiblicos, a desumanidade dos poderosos e a indi- 

ferenga geral perante a miseria material e os dramas morais dos li- 

bertos. Por fim, seria demais pedir isengao de animo a estes proprios^ 

apos a ultima espoliagao que sofreram, os infortunios que enfren- 

taram nas peregrinagoes pelo campo, pelas cidades ou para o litoral e^ 

o desalento que desabou sobre todos ao descobrirem que a mudanga 

de estado social nao acarretava "a redengao da raga negra". As pre- 

ferencias pelo imigrante, em particular a protegao oficial dispensada 

as iniciativas relacionadas com o fomento das correntes imigratorias 

e a assistencia aos trabalhadores brancos transplantados (20), susci- 

taram um travo de fel, que enchia de amargura e de ressentimento 

as suas opinioes sobre a cena historica. Contudo, e possivel expurgar 

os documentos, corrigindo-se (ou pelo menos compreendendo-se) as 

influencias perturbadoras ou deformadoras. Feito isso, entende-se quo 

a irracionalidade do comportamento do negro e do mulato procedia 

de uma situagao humana altamente complexa e, principalmente, que 

as circunstancias exteriores converteram essa mesma irracionalida- 

de em fator dinamico de ajustamento. 

No fundo de toda essa questao, esta a natureza das reagoes dos ne- 

gros e dos mulatos ao trabalho livre. Para o branco, que contratava os 

trabalhadores em termos puramente mercantis, o que contava era a 

rendimento do trabalho, a observancia das clausulas dos contratos e o 

nivel de remuneragao desse fator da produgao. Para o negro e pa- 

ra o mulato, tudo isso era secundario, como meros attibutos do ho- 

mem que fosse livre para vender e aplicar sua forga de trabalho; o- 

que adquiria carater essencial, no cerne de suas avaliagoes, era a 

condigao moral da pessoa e sua liberdade de decidir como, quando 

e onde trabalhar. Enquanto o estrangeiro via no trabalho assala- 

riado um simples meio para iniciar "vida nova na patria nova", cal- 

culando libertar-se dessa condigao o mais depressa possivel, o ne- 

gro e o mulato convertiam-no em um fim em si e para si mesmo^ 

como se nele e por ele provassem a dignidade e a liberdade da pes- 

soa humana. Introduziam, portanto, elementos morais no contra to 

de trabalho, altamente desfavoraveis em uma ordem social que tim- 

brava por despojar a relagao patrao-assalariado de obrigagoes e de 

direitos extra-economicos. Acresce que as avaliagoes de tais direi- 

tos e obrigagoes pautavam-se por criterios propriamente pre-capi- 

talistas. O imigrante repelia as condigoes de vida que nao fossem 

(20) — Malgrado as insuflcigncias e limitagdes dessa assistgncia, bem conhe- 
cidas mas que sd eram patentes aos olhos dos imigrantes e de peque- 
nos circulos nacionais mais avangados. 
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fdecentes", sujeitando os patroes deformados pelo regime servil a 

•enquadrar-se nas bases morais do regime de trabalho livre; mas cum- 

pria a risca as obrigagoes decorrentes do contrato de trabalho, esti- 

mulado ainda mais pelo aguilhao de converter sua forga de traba- 

lho em fonte de poupanga. O negro e o mulato pretendiam as mes- 

mas condigoes de vida e tratamento concedidos aos imigrantes, po- 

rem obstinavam-se em repudiar certas tarefas ou, o que era mais 

grave, o modo de dispor de sen tempo e energias. Assim, a escravi- 
dao atingia o seu antigo agente de trabalho no proprio amago de sua 

capacidade de ajustar-se a ordem social associada ao trabalho livre. 
Tomava-se dificil ou impossivel, para o negro e o mulato, dissociar 
o contrato de trabalho de transagoes que envolviam, diretamente, 

a pessoa humana. Ao contrario do imigrante, que percebia com 

clareza que soraente vendia sua forga de trabalho, em dadas condi- 

^des de prestagao de servigos, eles ajustavam-se a relagao contra- 

tual como se estivessem em jogo direitos substantives sobre a pro- 

pria pessoa. Ou seja, como se se vendessem, era parte ou totalmen- 
te, ao aceitar e ao praticar as estipulagoes do contrato. Para manter 

a pessoa intangivel, procuravam cumprir as obrigagoes contratuais 

segundo um arbitrio que, formalmente, prejudicava os interesses do 

contratante, por causa das incertezas e imprevistos que se introdu- 

ziam na relagao patrao-assalariado. A recusa de certas tarefas e ser- 

vigos; a inconstancia na freqiiencia ao trabalho; o fasclnio por ocupa- 

g;6es real ou aparentemente nobilitantes; a tendencia a altertiar pe- 

riodos de trabalho regular com fases mais ou menos longas de ocio; 

a indisciplina agressiva contra 'o controle direto e a supervisao or- 

ganizada; a ausencia de incentives para competir individualmente 

com os colegas e para fazer do trabalho assalariado uma fonte de in- 

dependencia economica — essas e outras "deficiencias" do negro e 

do mulato se entrosavam a complexa situagao humana com que se 

defrontavam no regime de trabalho livre. O importante, do ponto de 

vista sociologico, consiste em que nao se veja em cada aspecto "ne- 

gativo" um produto direto da heranga cultural da escravidao. E' certo 

que esta era limitativa, predispondo o antigo agente do trabalho es- 

cravo a conduzir-se segundo inspiragoes pre-capitalistas. Mas, alem 

e acima disso, contam outros fatores, que desafiavam o negro e o 

mulato a enfrentarem o mercado de trabalho como se nele ainda im- 

perasse o "trafico negreiro". A rapidez com que a ordem social com- 

petitiva se expandiu e consolidou na cidade de Sao Paulo compli- 

cou deveras as coisas, suprimindo pela raiz as possibilidades de uma 

transigao gradual, que Ihes facilitasse a aquisigao, pela experiencia, 

da mentalidade e dos comportamentos requeridos pelo novo estilo 

de vida. 
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fisse quadro de referenda permite compreender e explicar tanto 

o "porque", quanto o ^sentido" da irracionalidade do comportamento 

dos libertos. Doutro lado, ele oferece um desmentido cabal as inter- 

pretacoes malevolas, que passaram a ser ventiladas com insistencia, 

de que os "ex-escravos fugiam do trabalho". files tentavam partici- 

par dos fluxos da vida economica da cidade; apenas, fizeram-no a sua 

maneira — porque nao podiam proceder de outro modo — e viram- 

se repudiados, na medida em que pretenderam assumir os papeis 

de homem livre com demasiada latitude ou ingenuidade, num am- 

biente em que tais pretensoes chocavam-se com generalizada falta 

de tolerancia, de simpatia militante e de solidariedade. Alias, mes- 

mo no campo o liberto tentou manter sua posigao no sistema ocupa- 

cional e competir como assalariado. Escrevendo na fase por assim 

dizer aguda da desorganizagao das lavouras pela fuga em massa dos 

escravos, Paula Souza da um testemunho incisivo: "Conclui dando- 

Ihes uma semana para procurarem o comodo que Ihes parecesse, e 

declarando-lhes ao mesmo tempo que minha casa continuaria sem- 

pre aberta para os que quisessem trabalhar e proceder bem. 

A excegao de tres, que foram procurar suas irmas em Sao Pau- 

lo, e de dois, um dos quais ingenuo — que foram ter com o pai, 

libertado por mim ha 10 anos, todos ficaram comigo, e sao os que 

me rodeiam, e junto aos quais sinto-me feliz e contente, como aci- 

ma te disse. 

Agora as informagoes, que devem aproveitar aos agricultores 

do norte, que dentro em breve se verao defronte dessa necessidade 

social — a emancipagao completa e incondicional dos escravos. 

Dize aos teus comprovincianos que nao se iludam com meia Ji- 

berdade, na esperanga de nao desorganizar servigos encaminhados. 

Com a liberdade condicional nada obterao dos escravos. fistes que- 

rem-se sentir livres e so querem trabalhar sob um regime novo, e 

com plena responsabilidade. 

A libertagao condicional, mesmo com prazo limitadissimo nao 

produz efeito algum naquelas almas ulceradas por tao longo cati- 

veiro. Suspeitam e com razao a respeito de alguns, que uma tal li- 

berdade e apenas um logro para demora-los na escravidao, da qual 

as circunstancias os tirarao. Trabalham, mas com indolencia e ma 

vontade: funciona o corpo, mas nao o espirito. 

Livres de todo, dao algumas cabegadas, mas afinal fixam-se aqui 

ou ali. Que importa isso? Que importa que meus ex-cativos pro- 

curem outro patrao, com tanto que trabalhem e que outros venham 

substitui-los! 

Nos aqui em Sao Paulo temos experiencia completa no assunto e 

conhecimento perfeito de todos os tipos de libertagao. Ha um unico 
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razoavel e proveitoso — e a liberdade completa, imediata e incon- 

dicional. Os proprios libertos devem tomar a responsabilidade do 

erro da retirada da casa, de que foram cativos. Esta claro que se- 
nhores ha que perderam todos trabalhadores e o motivo unico sera 

porque nao merecem te-Ios. Mas a grande mftioria ficara colocada 

dentro de um mes. 

"Tenho em minha familia exemplos completes. Meu irmao liber- 

tou todos os que possuia. Alguns destes sairam e foram procurar 

servigo longe. Oito dias depois me procuraram, ou a meu proprio 

irmao e acomodaram-se conosco, trazendo impressoes desfavoraveis 

da vida de vagabundo que levaram durante esses oito dias. 

Para nao enfastiar-te mais com tal assunto, resume dizendo-te 

que durante o mes de Fevereiro passamos na provincia horas de 

amargura e de terror, vendo a mais completa desorganizagao do tra- 

balho, que se pode imaginar. 

Todo o corpo de trabalhadores desertou das fazendas que fi- 

caram quase todas abandonadas. N&o exagero dizendo que sobre 

100, 80 ficaram desertas, procurando os negros as cidades, ou ali- 

ciadores malevolos. Que sera de todos nos? Pensavamos triste- 

mente. 

Pouco a pouco eles cansaram-se da vadiagao, e a seu turno os 

aliciadores cansaram-se de sustenta-los sem proveito, e hoje, Margo,. 

ja estao todos mais ou menos arrumados. Compreendes que quan- 

do digo — todos — excetuo alguns proprietarios de ma reputagao. 

fistes, com efeito, serao eliminados e substituidos pela forga das 

circunstancias, e nem falta farao a lavoura. 

E' possivel que na colheita atual haja alguma perda de frutos; 

ela, porem, e tao grande que esta falta nao sera apreciavel e sera 

largamente compensada pelos beneficos efeitos da liberdade. Ou- 

tra coisa deves dizer tambem aos teus comprovincianos: e que eles 

laboram em grande erro supondo sofrer grandes prejuizos com a 

perda da propriedade escrava. 

Deves lembrar-te que o meu grande argumento de escravista 

era — que o corpo escravo era o unico com que podiamos contar 

para o trabalho constante e indispensavel do agricultor, e que se 

este pudesse contar sempre com trabalhadores livres, de boa vonta- 

de sacrificaria os escravos. 
Quern argumentava assim podia ser considerado um pessimista 

mas nao um emperrado. 

Pois bem: os teus patricios que percam este receio. Trabalha- 
dores nao faltam a quern os sabe procurar. Primeiramente, temos 

os proprios escravos, que nao se derretem e nem desaparecem e que 
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precisam de viver e de alimentar-se, e, portanto, de trabalhar, coi- 

sa que eles compreendem em breve prazo. 

Depois temos um corpo enorme de trabalhadores, com que nao 

eontavamos. Nao aludo ao imigrante que felizmente hoje nos pro- 

cura com abundancia, aludo ao brasileiro, preguigoso ontem e vi- 

vendo das aparas do servigo escravo e da benevolencia do propriet^- 

rio rural ao qual fazia a corte na qualidade de agregado, capanga 

ou outra qualquer coisa. f:ste brasileiro langa-se hoje valentemen- 

1e ao trabalho, ou porque este se nobilitasse com a liberdade, ou 

porque Ihe tivessem faltado aqueles recursos anteriores. E' o que 

^stamos vendo. 

Quanto a mim, tenho recolhido muitos, receioso de que no re- 

gime atual nao esteja suficientemente suprido de trabalhadores. 

I....] 
Como te disse, tenho com os meus ex-escravos o mesmo con- 

trato que tinha com os colonos. 

Nada Ihes dou: tudo Ihes vendo, inclusive um vintem de couve 

ou leite! Compreendes que so fago isto para moralizar o trabalho, e 

para que eles compreendam que so podem contar consigo, e jamais 

por ganancia, porquanto so uma visita do medico que sou eu quern 

paga, custa-me muito mais que todas as couves que tenho, e que 

todo o leite de minhas vacas. 

Pois berm esse vintem de couve e de leite, o gado, que mato, a 

fazenda que compro por atacado, e que Ihes vendo a retalho, e 

mais barato que na cidade, dao quase para o pagamento do traba- 

Ihador. 

Tudo isto passava desapercebido no regime da escravidao!" 

[ ] (21). fisse informe e amplamente confirmado por notlcias 

de jornais, que corroboram as indicagoes de Paula Souza: mesmo na 

vigencia do regime servil, o ex-escravo, liberto de direito ou ape- 

nas de fato, aprendia que precisava contar com a propria forga de 

trabalho para a sua subsistencia e a da familia. Tentava obter em- 

prego com o antigo senhor ou em outra fazenda. A desergao das fa- 

zendas se daria quando os antigos senhores nao compreendiam sua 

condigao de libertos, tratando-os como se ainda fossem escravos. 

Em suma, como salientava um editorial de A Provincia de Sao 

Paulo: "Mesmo quando abandonam as fazendas, os escravos nSo 

(21) — Carta do Conselheiro Paula Souza ao Dr. C^sar Zama, escrita em 19 de 
Margo de 1888 e publicada em A Provincia de Sao Paulo, 8-IV-1888. A sua 
transcrlgao, quase na Integra, explica-se pela riqueza de gradagoes das In- 
formagdes prestadas. A parte que deixei de transcrever, pertinente ao tra- 
balhador nacional, vem citada adiante (cf. nota 63, p. 37). 
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abandonam a lavoura — mudam de uma para outra" (22). Alias, 

resumindo as observagoes pertinentes a esse processo, escreve Eva- 

xisto de Moraes: "O escravo, em regra, nao ia para longe". "Retira- 

va-se, as vezes, somente, da fazenda em que sofrera coagao e os ri- 
gores do cativeiro; fugia, apenas, a senzala, que tao dolorosas re- 

cordagoes Ihe trazia. Dirigia-se a outra fazenda proxima e procurava 

contratar seus servigos" (23). Em seguida a Aboligao, a mesma coisa 

eontinuou a ocorrer, apenas com maior mobilidade da mao-de-obra 

negra e mulata, Informagoes colhidas diretamente entre represen- 

tantes da antiga camada senhorial ou dos escravos revelaram: 1.°) que 

em algumas regioes em decadencia economica ou com falta de bra- 

gos, a transigao se operou quase sem comogoes — os antigos escravos 

conservaram-se trabalhando nas fazendas, como assalariados, com 

excegao de alguns (em geral artesaos), que se deslocavam para ci- 
dades proximas, as vezes com a protegao economica dos antigos se- 

nhores; 2.°) onde havia mao-de-obra agrlcola abundante, especial- 

mente estrangeira, os libertos que abandsnaram as fazendas rara- 

mente foram readmitidos, havendo pelo menos um informante que 

afirmou, categoricamente, que os fazendeiros os "mandaram embo- 

ra", "pondo logo no lugar o colono italiano"; 3.°) o comportamento 

dos antigos escravos e libertos foi encarado pelos fazendeiros como 

uma manifestagao intoleravel da "ingratidao do negro", levando-os 

a agir com sede de represalia ou a guardar ressentimentos inesque- 

civeis (24). 

Estabelecer esses pontos e de grande importancia. Ai esta a uni- 

ca pista indireta, de que dispomos, que demonstra o empenho do 

ex-agente do trabalho escravo em nao ser posto a margem da vida 

economica ativa. Ela evidencia o quanto ele lutou, tenazmente, para 

manter-se ate nas ocupagoes que foram mais degradadas pela escra- 
vidao. No entanto, sem exito apreciavel, seja em virtude de suas 

deficiencias intrinsecas ou extrinsecas como "assalariado", seja por- 

que, em condigoes de concorrencia, os empregadores preferiam (on- 

(22) — Seria precise muito espago para enumerar a documentagao existente; ve- 
ja-se, por exemplo, as informagoes consignadas em A Provincia de SSlo 
Paulo, editorial estampado no niimero de 24 de Janeiro de 1888 (do qual 
foi extraldo o trecho transcrito acima); e, como exemplo, tamb^m os mi- 
meros de 23-11-1888; 10-IV-1888; e l-V-1888; O Correio Paullstano, esp. nd- 
meros de 15-IX-1887, 30-X-1887, 16-XM887 e 18-1-1888; 31-1-1833 e 1-II-1888. 

(23) — Evaristo de Moraes, A Campantaa Abolicionlsta (1879-1888), Livraria Leite 
Ribeiro, Rio de Janeiro, 1924, p. 308 (onde fornece indicagoes complemen- 
tares sobre o comportamento dos fazendeiros paulistas, na ocasiao). 

(24) — Nesses topic os, foraml resumidas informagoes coligidas por Maria Izaura 
Pereira de Queiroz e Antdnio Cdndido de Mello e Souza, para o professor 
Roger Bastide; ou levantadas pelo prdprlo autor junto a informantes ne- 
gros. Foi da maior valla, nesse sentldo, a colaboragao do senhor Mario 
C. Costa. 
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de e como isso se tornasse possivel), contratar os trabalhadores euro- 

peus. Couty observara que os fazendeiros tinham maior estima e con- 

fianga na capacidade de trabalho dos colonos Portugueses, alemaes 

e italianos (25), concluindo que, "nessas condigoes novas, o negro es- 

cravizado nao pode lutar com o trabalhador livre: toda a produgao 

para a qual se estabelecer a concorrencia ficara, necessariamente,. 

nas maos do segundo" (26). Com a universalizagao do regime de tra- 

balho livre, a persistencia daquelas nogoes e a abundancia relativa 

crescente da mao-de-obra mais valorizada fizeram com que o colono, 

como "trabalhador livre", eliminasse o negro ou o mulato mesmo nas 

ocupagoes para as quais eles se achavam adestrados e gozavam de 

alguma reputagao favoravel. Deste angulo, o problema deixava de 

ser algo que afetasse a situagao dos libertos, para surgir como um 

dilema economico nacional. Atras da relagao entre o "imigrante" e o 

"escravo" (ou, mais tarde, o "liberto"), estava a propria questao do 

destino que se pretendia dar a ordem social competitiva e a socie- 

dade de classes no Brasil. Couty percebeu com argucia esse fato. 

"Possuir imigrantes e nao converte-los em cidadaos, eis o problema 

insoliivel para o qual o governo continua a procurar a solugao" (27). 

Enquanto o fazendeiro contratante era cidadao e eleitor, o colono con- 

tra tado nao possuia nenhum direito ou regalias politicas. A equipara- 

gao de ambos, para os efeitos juridicos da relagao contratual, siirgia 

como o verdadeiro problema, de cuja solugao iria depender a cria- 

gao de condigoes para transformar as fazendas e adapta-las ao regime 

de trabalho livre (28). 

Todo o processo orientava-se, pois, nao no sentido de converter, 

efetivamente, o "escravo" (ou o "liberto") em "trabalhador livre",. 

mas de mudar a organizagao do trabalho para permitir a substitui- 

gao do "negro" pelo "branco". A clareza com que esses fins foram 

colimados socialmente, em Sao Paulo, encontra abundante funda- 

mentagao. Sabia-se que a coexistencia do trabalho servil com o tra- 

balho livre desorganizava a produgao agricola, fomentando a re- 

beldia do "escravo" e a insatisfagao do "colono" (29); e procurava- 

(25) — Louis Couty, L'Esclavage au Bresil, Librairie de Guillaumin et Cie., Paris, 
1881, p. 48. 

(26) — Louis Couty, op. cit., p. 56. 
(27) — Louis Couty, Le Bresil em 1884, Faro & Lino, Editeurs, Rio de Janeiro, 

1884, p. 15. 
(28) — Louis Couty, idem, cf. esp. pp. 20, 112 e 125-126. 
(29)  "O escravo por forga das coisas, compara-se com o trabalhador livre; mede 

a distancia profunda que o afasta d§le; compreende, entao, a humildade 
de sua posigao, sem que Ihe sorria ao longe a esperanga de melhores dias; 
e dessa sua situagao desanimadora nascem todos os desatinos de que e 
capaz uma organizagao grosseira, todas as reagoes de que pode langar mao. 
um homem que se sente vilipendiado por uma sorte inflexivel. 
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se dilatar o mais possivel a fase de transigao, com o fito de ganhar 

tempo suficiente para promover-(se a renova^ao do mercado de 

mao-de-obra (30). Contudo, ninguem tinha Husoes: tratava-se de 

tirar o proveito possivel da escravidao exangue e de importar com 

a maior rapidez grandes massas de colonos para a lavoura, reorga- 

nizando-a para absorve-los. Eis como O Correio Paulistano pronun- 

cia-se sobre a significagao economica do "escravo" e do "imigran- 
te": 1) "Se o escravo, como instrumento de trabalho, e impresta- 

vel, trate o proprietario de substitui-lo por outro mais proficuo, ou 

pelo menos, utilize-se dele segundo as atuais condiQoes de traba- 

lho" (31); 2) "Nao ha fugir ao imperio irresistivel dos fatos so- 

cials: a exploragao das grandes fontes de nossa riqueza e ja o apa- 

nagio do homem livre nao do homem escravo. E ao passo que a in- 

trodugao do estrangeiro para cooperar na nossa produgao, nos aca- 

lenta de esperangas e nos anuncia uma nova era de prosperidades 

cada vez mais crescentes, fazendo-nos antever inauditos progres- 

ses nao so na industria ate hoje explorada, a industria agricola, 

senao tambem na industria manufatureira e fabril, e, em todas as 

manifestagdes da atividade social" (32). Doutro lado, essa era a po- 

litica economica defendida pelos grandes proprietaries, que exer- 

ciam influencia ou tinham assento no Govemo. A celebre formu- 

la de Antonio Prado — "trabalho livre na patria livre" (33) — nao 

so pressupunha que o trabalho livre expulsaria o trabalho escravo, 

mas, ainda, que no regime da livre iniciativa o "branco" iria, fa- 

talmente, substituir o "negro" como agente do trabalho. "Imigra- 

gao em larga escala, na mais larga escala possivel" (34), eis o fun- 

Isto significa claramente, que ao p§ do trabalhador livre e remune- 
rado, ao p6 do imigrante, € impossivel o trabalho gratuito, o trabalho es- 
cravo, feito para g6zo exclusive dos proprietaries; que a imigracao, como 
instituigao social, repele irresistivelmente a instituigao servil; que aquele 
grande fator do nosso progresso toma impossivel o escravo" (O Correio 
Paulistano, 13-XI-1887). Por "horror ao trabalho", os escravos "fogem e 
abandonam os estabelecimentos agricolas, porque seu esplrito, que tamb&n 
acompanha a evolugao, jci nao compreende trabalho sem remuneragao; por- 
que sabe, que, o colono, que nao tem mais fonja muscular nem mais ap- 
tidao que ele para o servigo da lavoura, forma peculio, tem gosos e vive 
muito melhor [...]. A raga negra 6 capaz de todos os sentimentos no- 
bres, como as ragas civilizadas" (O Correio Paulistano, 16-XI-1887). So- 
bre o assunto: veja-se, ainda: J. Maria dos Santos, Os Republicanos Pau- 
listas e a Aboligao, Livraria Martins, Sao Paulo, 1942, pp. 315-316. 

(30) — Ver R. Bastide e F, Fernandas, op. cit., p. 51 e sets., principalmente as 
fontes citadas em notas de rodap^. 

(31) —' Numero de 30-X-1887. 
(32) — O Correio Paulistano, 11-XM887. 
(33) — Cf. Antonio Prado no Imperio e na Republica. Seus discursos e arti- 

gos coligidos e apresentados por sua filha Nazareth Prado, F. Briguiet 
& Cia., Rio de Janeiro, 1929, pp. 245 e 33. 

(34) — Idem, p. 267. 
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damento de seu programa como ministro da agricultura. Aceitava 

tais efeitos friamente, como decorrencia das "leis economicas": "Bra- 

zos para o trabalho? Mas nao conhego outro meio para ocorrer a es- 

ta exigencia senao aquele que o governo se tem esforgado para em- 

pregar em larga escala, isto e, a introdugao de imigrantes, e pelo 

modo por que pretende dirigf-la, fornecendo trabalhadores idoneos 

a lavoura sem que os lavradores tenham necessidade de, para este 

fim, despender capitals. Pretendera, acaso, a honrada oposigao que 

o governo deva propor ao poder legislativo meios coercivos que te- 

nham a virtude de forgar os libertos ao ;trabalho? Quais poderiam 

ser estes meios? Nao sera, por ventura, a liberdade a garantia mais 
eficaz para que a lei economica da oferta e da procure regule con- 

venientemente as condigoes do trabalho?" [...] "O imigrante nao po- 

de presentemente achar no Brasil colocagao mais facil, nem mais 

pronta, do que no servigo da lavoura particular, isto e incontesta- 

vel e deve ser dito para honra da agricultura nacional. E' materia 

de fato e ninguem contestara que este destino da imigragao e tanto 

mais util quanto e sabido que a lei de 13 de Maio determinou, nem 

podia deixar de determinar, temporaria incerteza no trabalho dos 

libertos nos estabelecimentos agricolas" (35). 

Se os resultados dessa discussao forem aceitos como validos, nem 

o "grande proprietario" nem o "imigrante" foram pessoal e cons- 

cientemente responsaveis pela eliminagao gradual do negro da ordem 

social competitiva em formagao. Dunshee de Abranches, por exem- 

plo, aponta a primeira conexao, referindo-se a um acordo premedi- 

tado entre os "lavradores abastados a fim de expulsarem os cativos 

das fazendas substituindo-os por brancos importados da Baixa-Ita- 

lia, assolada pela miseria e pela falta de trabalho" (36). Por outro 

lado, tem-se aventado a hipotese de que o "imigrante", pura e sim- 

plesmente, preencheu o vacuo deixado pelo abandon© das fazendas por 

parte dos escravos ou dos libertos (37). Ora, nem uma nem outra coisa 

sao verdadeiras. As tendencias de reintegragao da ordem social e 

(35) — Idem, pp. 282-283 e 286. Note-se que Antonio Prado pensou em medidas 
para fomentar a fixagao dos imigrantes na agricultura (of. pp. 289-290) 
e recusou-se obstinadamente a fixar normas sequer para obrigar os li- 
bertos ao trabalho agricola (cf. pp. 306-308). 

(36) — Dunshee de Abranches, O Captiveiro (Memdrias), Rio de Janeiro, 1941, 
pp. 226-227; adiante, refere-se ao 6dio e desprezo do paulista contra e 
negro, vendo al a causa para a diminulgao dos "homens de cor" em Sao 
Paulo (cf. p. 228). 

(37) —' Cf. "L'Immigrazione Italiana dal 1886 all Oggi. II Lavoro nelle "Fazen- 
das" e la Formazione della Piccola Propriety", in Cinquant&ni di Laroro 
degli Italiani in Brasile, Vol. I — Lo Stato di S. Paolo, Societa Editrice 
Italiana, Sao Paulo, 1936, p. 72; Francisco Cenni, Italianos no Brasil, 
Livraria Martins Editdra, Sao Paulo, s. d., pp. 164-165. 



— 25 

economica expeliram, de modo mais ou menos intense, o negro e o 

mulato do sistema capitalista de relagoes de produgao no campo. 

O grande proprietdrio deu preferencia ao imigrante onde a pros- 

peridade economica e a abundancia relativa de mao-de-obra estran- 

geira foram acentuadas; nas regioes em que isso nao sucedeu (ou 

ocorria em menor escala), teve de apelar para os libertos ou para a 

chamada mao-de-obra nacional (38). Isso deu origem a movimen- 

tos migratorios de trabalhadores agn'colas negros, mulatos e cabo- 

clos, que se deslocavam das areas em que sofriam intensa concor- 

rencia do "imigrante branco" para "as zonas de lavouras depaupe- 

radas do Vale do Paralba" (39). Em resume, nem o "imigrante" 

substituiu o "negro" pelo mero efeito da sucessao de presengas fi- 

sicas; nem o "negro" largou, sem mais esta nem aquela, suas posi- 

goes na organizagao da economia e da sociedade brasileira (40). E' 

certo que as fugas em massa, no decorrer das lutas abolicionistas, e 

o deslumbramento da liberdade com a Aboligao do cativeiro incen- 

tivaram deslocamentos macigos de escravos e libertos. Todavia, em 

todos os episodios desse tipo logo se faziam sentir o influxo de re- 

guladores economicos, que compeliam o "negro" a desenvolver ajus- 

tamentos que o reintegravam, como "pequeno empreendedor", "ar- 

tesao", "assalariado", "dependente" ou "produtor auto-suficiente", ao 

sistema de produgao agricola. A substituigao ocorria, de fa to, em 

proporgoes e segundo intensidade que variavam em relagao inversa 

com o grau de diferenciagao, o estado de integragao e o ritmo de 

expansao do regime de trabalho livre e da ordem social competitiva 

correspondente nas yarias regioes agricolas do Estado de Sao Paulo. 

Acontece que as regioes de maior prosperidade economica eram 

tambem, por causa das razoes assinaladas, aquelas onde havia maior 

concentragao de imigrantes e maior mobilidade centrifuga da mao- 

(38) — Cf. esp. Relatdrio Apresentado a Assembleia Legislativa Provincial de 
Sao Paulo pelo Presidente da Provlncia Exmo. Sr. Dr. Francisco de Paula 
Rodrigues Alves no dia 10 de Janeiro de 1888, Sao Paulo, 1888, pp. 22 e 
64-65; discurso de Almeida Nogueira na Assembleia Provincial, O Correio 
Paulistano, 8-IV-1888 (no qual sao enumeradas como desfavorecldas as 
regioes do nordeste e do sul). 

(39) — Affonso de E. Taunay, Historia do Cafe no Brasil, Rio de Janeiro, 1939, 
vol. 7, p. 463. 

(40) — Alids, L. Couty viu muito bem a natureza institucional desse fenomeno 
sdcio-economico. Por isso, salientava, com argucia, que "nao se trata mais 
de saber como se libertar^ os negros, mas antes de descobrir como subs- 
titui-los; e, se 6 f^cil suprlmir o escravo, ningu^m sabe como organizar a 
mao-de-obra livre" (L'Esclavage au Br£sil, op, cit., p. 33). O mesmo tema 
foi retomado em outra obra, na qual demonstra que nao estava em jdgo 
a pura substituigao de homem por bomem, mas a alteragao das bases ma- 
terials e morals de organizagao do trabalho agricola (Idem, Le Br£sil en 
1884, op. cit., pp. 125-126). 
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de-obra negra (41). Dai a aparencia do fenomeno, que nao nos deve 

enganar. f 

O essencial, quanto aos resultados desta parte da analise, e que 

ela permite considerar a posigao do negro e do mulato na emer- 

gencia do regime de trabalho livre e da ordem social competitiva 

em termos da organizagao da produgao agricola, o que vale a dizer, 

atraves de elementos e de fatores que configuravam a estrutura e 

a dinamica do mundo rural paulista na epoca do desencadeamento 

da nossa Revolu^ao Burguesa. Ora, eles nos revelam, de uma pers- 

pectiva mais ampla, qual e a natureza e o sentido do processo de 

destituigao do escravo e do liberto no conjunto da organizacao eco- 

nomica, social e politica da Provincia ou do Estado de Sao Paulo 

(42). As evidencias historicas selecionadas parecem demonstrar com 

clareza que aquela revolugao se propunha, aberta e resolutamente, a 

transformagao das condigoes de organizagao do trabalho. Tanto a ideo- 

logia abolicionista, quanto o "nao quero" dos escravos foram conti- 

dos ou manipulados estrategicamente em fungao dos interesses e 

dos valores economicos, sociais e politicos dos grandes proprietarios 

que possuiam fazendas nas regioes prosperas e concentravam em 

suas maos as complicadas ramificagoes mercantis, bancarias e espe- 

culativas da exportagao do cafe. Por ironico que parega, foram ds- 

ses circulos dominantes das camadas conservadoras que deram im- 

pulse e orientagoes finals as agitagoes anti-escravistas, imprimindo- 

Ihes uma diregao politica totalmente avessa aos intuitos humanita- 

rios dos abolicionistas e frontalmente contraria ao ardor redencio- 

nista dos escravos ou dos libertos. A universalizagao do trabalho 

livre foi separada das reparagoes aos ex-agentes do trabalho ser- 

vil e do destino que cumpria dar a sua forga de trabalho, passando 

a ter suas balizas na situagao de interesses das areas em expansao 

demografica, economica e rurbana da sociedade brasileira. Os mo- 

(41) — O Censo de 1886 permite acompanhar os principais aspectos dessa corre- 
lagao nos fins do s^culo XIX (cf. Relatorio Apresentado ao Exmo. Sr. Pre- 
sidente da Provincia de Sao Paulo pelos Senhores Dr. Elias Antonio Pa- 
checo e Chaves (Presidente), Dr. Domingos Jose Nogueira Jaguaribe Filho, 
Dr. Joaquim Jose Vieira de Carvalho, Engenbeiro Adolfo Augusto Pinto, 
Abilio Aur61io da Silva Marques, Leroy King Book-Walter, Tipografia King, 
Sao Paulo, 1888, pp. 53-56 e 23-24); combinando-se os resultados dos dois 
estudos seguintes, 6 possivel aventar algumas hipdteses a respeito da 
relagao geral entre o desenvolvimento economico de Sao Paulo e os 
movimentos demogr&ficos em que estavam envolvidos imigrantes, ne- 
gros e mulatos: Sergio Milliet, Roteiro do Cafe e Outros Ensaios, 3a. 
edlgao revista e aumentada. Vol. XXV da Colegao do Departamento de 
Cultura, Sao Paulo, 1941, pp. 7-70; Samuel Lowrie, "O Element© Negro 
na Populagao de Sao Paulo", Revista do Arquivo Municipal, Ano IV — 
Vol. XLVIIX, Sao Paulo, Junho de 1938, pp. 5-56. 

<42) — Provincia ou Estado, dependendo do periodo de tempo que se tome co- 
mo ponto de referenda. 
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pimentos abolicionistas e as rebelioes nas senzalas deram um pano 

-de fundo e uma cobertura moral extremamente vantajosos aos cir- 

culos sociais que encontraram condigoes para canalizar e capitali- 

^zar politicamente as insatisfagdes contra o "antigo regime". Mas, o 

que se fez de um golpe e depois se consolidou atraves de sucessivas 

medidas juridicas, administrativas e politicas foi romper as bar- 

reiras que detinham o afluxo da mao-de-obra estrangeira, repri- 

miam o desenvolvimento do trabalho livre e paralisavam os surtos 

progressistas da livre-iniciativa. 

Na verdade, para converter-se numa revolugao social, o pro- 

cesso teria de polarizar-se em tomo de tais objetivos. Nem existiam 

condigoes para ir alem, na sociedade brasileira do ultimo quartel do 

^eculo XIX. Todavia, cumpre apontar os diferentes aspectos dessa 

peculiar revolugao social — que eclodiu em pequenos micleos de in- 

telectuais inconformistas dos centres urbanos, alastrou-se como fogo 

em palheiro nas populagoes das cidades, converteu-se em rebeliao 

autentica nos levantes das senzalas e produziu seus frutos pelas maos 

daqueles contra os quais ela se voltara no comego — para entender- 

se porque o "negro" acabou entregue a sua propria sina, senao es- 

quecido pelo menos a margem das preocupagoes centrais dos grupos 

sociais que construiam a historia. 

fisses grupos nao precisavam lutar nem pela liberdade, nem pe- 

la seguranga, nem pela dignidade da pessoa, pois tudo isso possuiam 

na escala desproporcional dos privilegiados em uma sociedade esta- 

mental e de castas. O que desafiava a imaginagao criadora, a audacia e 

a capacidade de atuagao social construtiva de seus membros eram os 
•dilemas de uma ordem economica, juridica e social que deixara de 

corresponder as possibilidades reais de "progress©" economico, social 

e cultural do Pais. Nos limites em que tais possibilidades estavam 

emaranhadas com seus interesses mais profundos e com suas aspira- 

-goes mais ardentes, eles podiam perceber, identificar-se e utilizar 

impulsoes revolucionarias lidimas de outros grupos sociais, filtrando- 

as e domesticando-as, porem, em fungao de sua propria "situagao de 

classe". Ora, o problema niimero um das camadas dominantes, nas 

zonas de intensa produgao e exportagao de cafe, relacionava-se com 

o suprimento e a renovagao de mao-de-obra. Ja ninguem pensava, 

na ultima decada do seculo XIX, que se poderia resolver esse pro- 

blema nos quadros da escravidao. A resistencia escravista apegava- 

se a motives estritamente egoisticos, pois via-se no escravo uma in- 

versao de capital e um instrumento de trabalho que deveria ser ex- 

primido ate o bagago. Mesmo alguem tao empenhado em tragar nor- 

mas "racionais" sobre o modo de usar e de tratar o escravo, como o 

Bar o do Paty de Alferes, escrevia em 1860, da escravatura: "E' este 
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o cancro roedor do Imperio do Brasil, e que so o tempo podera curar. 

A abundancia de bragos cativos, esquivam o trabalhador assalariado 

do cultivo de nossos campos", reiterando, a seguir, que a inexisten- 

cia de trabalhadores assalariados criava "a necessidade de continuar- 

se com esse cancro, cujo pre^o atual nao esta em harmonia com a 

renda que dele se pode tirar" (43). Os proprietarios agricolas, prin- 

cipalmente os grandes proprietarios das regioes prosperas, sabiam 

muito bem que a coexistencia do trabalho escravo com o trabalha 

livre encarecia este ultimo: a escassez de trabalhadores assalariados 

convertia-os em luxo dispendioso (44), alem de tornar custosa ou in- 

certa sua substituigao, se eles resolvessem largar as ocupagoes ou 

trocar de patrao (45). Tambem descobriram a maior produtividade 

do trabalho livre, mas para aproveita-la, impunham-se inovagoes na 

organizagao das fazendas que eram incompativeis com o regime ser- 

vil (46); em particular, a larga experiencia reunida desde os primei- 

ros conflitos com os imigrantes ensinaram que a organizagao e o de- 

senvolvimento do trabalho livre eram incompativeis com a persis- 

tencia dos padroes de dominagao praticados nas relagoes do senhor 

com o escravo. Sintetizando essa experiencia, afirmava Rafael de 

Barros, escrevendo sobre "o Trabalho Livre nas Fazendas", que era 

necessario "dar ao colono a maior soma de liberdade possivel, para 

que cada um esteja em sua casa, como se fosse propriedade sua. Quern 

quiser conserva-lo com certa sujeigao que o aproxime do escravo ou 

simplesmente com rigor militar, estara continuamente em luta com 

o proprio colono, ou com seus compatriotas, quando nao seja com o 

respective consul" (47). For fim, esgotadas as reservas internas da 

mao-de-obra escrava, ja nao viam como atender as necessidades da 

lavoura sem recorrer, em massa, ao trabalhador assalariado estran- 

(43) — Francisco Peixoto de Lacerda Werneck (Barao de Paty de Alferes), 
Memdria sobre a Fundacao e o Custeio de uma Fazenda na Provincia do 
Rio de Janeiro, e anotada pelo Dr. Luiz Peixoto de Lacerda Werneck, 
Eduardo & Henrique Laemmert, Rio de Janeiro, 3a. edigao, 1878, pp. 22-23. 

(44) — cf. Maria Paes de Barros, Na Tempo de Dantes, prefdcio de Monteiro Lo- 
bato, Editora Brasiliense Ltda., Sao Paulo, 1946, p. 88. 

(45) —. Le Comte Auguste von der Straten-Ponthoz, Le Budget du Bresil, ou Rc- 
cherches sur les Ressources de cet Empire dans les Rapports avec les 
Interets Europdeens du Commerce et de FEmigration, Librairie d'Amyot,. 
Editeur, Paris, 1854 (3 vols.; Vol. Ill, pp. 116-117). 

(46) — Louis Couty, Le Brdsil en 1884, op. cit., pp. 141-154. Para apreciar o debate 
do assunto em Sao Paulo: veja-se a Provincia de Sao Paulo, 13-XI-1887, 
transcrigao na Seccao Livre de trechos do trabalho de Antonio de Campos 
Serra, lavrador de Descalvado. Doutro lado, as pr^ticas da lavoura escra- 
vista criaram vdrios obst^culos & transigao para o n6vo regime de tra- 
balho, como o demonstra Joao Pedro da Veiga Filho, Estudo Economic© e 
Financeiro sobre o Estado de Sao Paulo, Tipografia do DiArio Oficial, Sao- 
Paulo, 1896, pp. 56-59. 

(47) — Artigo publicado em A Provincia de Sao Paulo, 15-X-1887. 



^ 29 — 

geiro: "Efetivamente nao se trata mais de emancipagao geral do ele- 

mento servil, pois se ela nao esta feita pelas leis, o esta pelos £atosr 

pela tendencia das provmcias principais e pelos costumes. Nao e 

possivel mais sustentar um trabalho agricola, que exige ja 2.000.000 

de trabalhadores, e outros 2 milhoes para seu desenvolvimento ime- 

diato, com 300.000 bracos escravos e 400.000 ingenuos, que de 1890 

em diante ninguem podera reter nas fazendas" (48). Os fazendeiros 

paulistas tiveram a habilidade de converter uma transformagao vio- 

lenta e profunda, suscetivel de tornar-se uma "catastrofe economica", 

numa politica oficial empenhada em solucionar a questao da mao-de- 

obra agricola de acordo com os interesses e as conveniencias da 

grande lavoura do cafe — a transplantagao maciga de trabalhadores 
europeus (49). "O mundo moderno assistiu a poucos espetaculos se- 

melhantes ao desse governo — escreve Pierre Denis — encarregan- 

do-se de importar operarios agricolas em massa" (50). O processo, 
no con junto, foi realmente revolucionario: consagrou a Aboligao do 

cativeiro e a instituigao universal da ordem contratual na socieda- 

de brasileira. Contudo, deixou-se ao curso natural das relagoes hu- 

manas a determinagao do que isso poderia significar, em situagoes 

concretas, como democratizagao efetiva dos dirfeitos e deveres fun- 

damentals dos indivlduos, garantidos juridicamente (51). Se isso 

foi prejudicial aos trabalhadores brancos, estrangeiros ou nacionais, 

e se corrompeu pela base os proprios fundamentos juridicos e morals 

da ordem contratual (a eficacia do contra to continuou a depender 

amplamente, na pratica, do estatus e do poder relative das partes), 

para o ''negro" as conseqiiencias foram pi ores. Sem as garantias de 
reparagoes materials e morals escrupulosas, justas e eficazes, a Abo- 

ligao equivalia — nas zonas de vitalidade da lavoura cafeeira — a 

condena-lo a eliminagao no mercado competitivo de trabalho ou, no 

minimo, ao aviltamento de sua condigao, como agente potencial de 

trabalho livre (52). Longe de equipara-lo ao trabalhador assalaria- 

do branco, estrangeiro ou nacional, expunha-o fatalmente, de modo 

(48) — A Provincia de Sao Paulo, l-X-1887) (transcrigao de artigo publicado ori- 
ginalmente pelo Diario de Ndticias). 

(49) — Ver a an&lise da questao da mao-de-obra agricola em Sao Paulo feita por 
Pierre Denis (Le Brasil du XXe Siecle, 7a. impressao, Librairie Armand 
Colin, Paris, 1928, pp. 118-156). 

(50) — Pierre Denis, op. cit., p. 129, 
(51) — A Republica tomou a si essa tarefa; mas, a regulamentagao juridica re- 

sultante manteve-se, na prdtica, letra morta durante muito tempo, por 
conhecidas razdes predominantemente econdmicas, sociais e culturais. 

(52) — Sdbre as implicaQdes ou conseqiidncias econonticas e sociais da destitui- 
gao do escravo sem nenhuma espdcie de reparagao ou garantia s6cio-eco- 
ndraica, ver Roberto Simonsen, "As Conseqiidncias Economicas da Abo- 
ligao", Revista do Arquivo Municipal, Ano IV —i Vol. XLVII, Sao Paulo, 
Maio de 1938, pp. 257-268 (transcrlto do Jornal do Comdrcio, 8-5-1938). 
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previslvel e insanavel, ao desajustamento economico, a regressao 

ocupacional e ao desequilibrio social. 

2 — O Negro e a RevoIu$ao Burguesa: 

O ponto fundamental desta sumarissima descrigao esta na expli- 

eagao de carater geral que ela comporta. O esboroamento final da so- 

ciedade de castas e o processo de elaboragao da ordem social compe- 

titiva ligam-se, complexamente, as condigoes de desenvolvimento da 

•empresa agraria — "a grande fazenda de cafe" — nas zonas em cres- 

cimento economico, demografico e social acelerado. For isso, ao mes- 

mo tempo que a dinamizagao final da crise do antigo regime veio do 

campo, dele tambem partiu a contengao ativa das tendencias de rein- 

tegragao da ordem social, desencadeadas ou inerentes a essa mesma 

■crise. E' precise ter-se presente que aquela empresa agraria nao se 

fechava sobre si mesma. Ela surge e organiza-se numa epoca em que 

ja se podia comercializar internamente varias fases e proventos do 

processo de exportagao (53), quase monopolizado em todo o seu con- 

junto, no passado, pelos agentes da importagao de produtos tropicats 

brasileiros. For isso, ela se projetava diretamente na revitalizagao dos 

niicleos urbanos com fungoes economicas especificas no referido pro- 

cesso, impelindo os fazendeiros a diferenciar seus papeis economicos e 

a intervir organizadamente nos diversos desdobramentos financeiros, 

comerciais e pollticos dos negocios do cafe. Em conseqiiencia, as ci- 

dades em questao convertem-se nas fronteiras economicas da grande 

•empresa agraria e nos verdadeiros bastioes da luta pelos seus inte- 

xesses mais profundos. Nao e a sua acanhada e vacilante "burguesia" 

que oferece a base economica e o fulcro juridico-politico da forma- 

■gao incipiente da ordem social competitiva. Mas o circulo dos gran- 

des homens de negocios da epoca, os quais detinham em suas maos 

as engrenagens da vida economica e political os fazendeiros pros- 

peros e os agentes da comercializagao do processo de exportagao do 

cafe, com a vasta rede de associados e dependentes que ambos pos- 

suiam na estrutura ocupacional, economica e de poder das comuni- 

dades urbanas (ou em urbanizagao). O prototipo do autentico "gran- 

de empresario rural" nos e dado pelo fazendeiro que desempenhava 

simultaneamente os varios papeis socio-economicos criados pelas ra- 

(53) — Entenda-se que essa afirmagao nao 6 feita com o intituito de excluir a 
existencia e a predominancia dos capitals estrangeiros no aludido pro- 
cesso. Ela refere-se, tao sdmente, ao modo de operar e ao estilo das 
relagoes de heteronomia econdmica, vinculadas aos negdeios do cafd, os 
quais incluiram a "praga brasileira" nas principals operagoes de finan- 
clamento e de comercializagao da safra, estocagem ou exportagao dot 
produtos. 
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mificagoes dos interesses rurais nos centres urbanos (54). Nao obs- 

tante, o grosso dos fazendeiros dependia do concurso dos agentes es- 

pecializados, tao apegados ou solidarios quanto eles proprios aos in- 

teresses vitais da produgao e da exportagao do cafe, portanto, aos in- 

teresses vitais da "grande empresa agraria". Deste angulo, torna-se 

compreensivel a marcha seguida pela instauragao e p^la evolugao da 

ordem social competitiva no fim do Segundo Imperio e durante a 

Primeira Republica. As inovagoes institucionais e a eficacia da li- 

beralizagao jurldico-politica republicana foram circunscritas, na pra- 

tica, as necessidades da adaptagao da "grande-empresa agraria" ao 

regime de trabalho livre e as relagoes de troca no mercado de traba- 

Iho que ele pressupunha. Fora e acima disso, continuaram a imperar 

os modelos de comportamento, os ideais de vida e os habitos de do- 

minagao patrimonialista, vigentes anteriormente na sociedade esta- 

mental e de castas (55). Para que a ordem social competitiva pudes- 

se expurgar-se desses influxes constritivos e perturbadores, consoli- 

dando-se numa diregao especificamente "burguesa", "liberal-democra- 

tica" e "urbana", impunha-se que surgisse nas cidades um sistema 

de produgao que as equiparasse ao campo ou as tornasse indepen- 

dentes dele. Tal condigao delineia-se lentamente e so demonstra 

certo vigor, mau grado as debilidades e as incertezas da industria- 

lizagao, meio seculo depois da Aboligao e da Proclamagao da Re- 

publica (56) Nada podia impedi** que o "coronelismo", como equi- 

valente e substitute da "nobreza agraria", convertesse o sistema re- 

publicano-presidencialista numa transagao com o antigo regime (57) 

e, principalmente, que a ordem social competitiva se ajustasse as es- 

truturas persistentes daquele regime. Mesmo nos centres urbanos 

(54) — Cf. esp. Pierre Monbeig, La Croissance de la Ville de SSo Paulo, Ins- 
titut et Revue de Geographic Alpine, Grenoble, 1953, cap. Ill, esp. pp. 
27-31; Richard M. Morse, De Comunidade a Metrdpole, op. cit., esp. pp. 
183-185. 

(55) — Tal coisa ocorria ate na propria organlzagao do trabalho agricola, como 
o demonstram as criticas feitas por Joao Pedro da Veiga Filho ^ persis- 
tencia das "velhas usangas" e da "rotina" tradicionalista na lavoura, 
ap6s a implantagao do regime de trabalho livre (veja-se Estudo Econo- 
mico e Financeiro sobre o Estado de Sad Paulo, op. cit., esp. pp. 56-59). 

(56) — Sergio Buarque de Holanda tambem pos em evid§ncia os novos tragoa 
de fazenda de cafe como empresa econdmica; no entanto, tenho a im- 
pressao que exagerou suas influencias urbanizadoras, imputando 5s fa- 
zendas de cafe efeitos da organizagao e do desenvolvimento do prdprio 
espago social urbano (cf. Raizes do Brasil, 2a. Edigao, Livraria Jose Olym- 
pio Editora, Rio de Janeiro, p. 256 e sets.). 

<57) —« Alguns aspectos da perslstencia do antigo regime e da dominagao patri- 
monialista sao descritos por Victor Nunes Leal, Coronelismo, Enxada e 
Voto, Edigao da Revista Forense, Rio de Janeiro, 1948; e por Maria Izaura 
Pereira de Queiroz, "O Mandonismo Local na Vida Polltica Brasileira", In 
I.N.E.P, —i Anhembi, Estudos de Sociologla e Histdria, Editdra Anhemb! 
Ltda., Sao Paulo, 1957, pp. 194-301. 
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em crescimento tumultuoso e rapido (como acontecia com a cidade de 

Sao Paulo), ela se configura como uma sociedade de classes que so 

era iguaiitaria nos estratos dominantes e so era aberta para aqueles 

que detinham o poder ou para os que participassem vantajosamente 

das novas tendencias a concentragao regional da renda, inauguradas 

com o surto cafeeiro e a expansao economica do sul do Pais. Essas 

tendencias e que condicionam e precipitam alteragoes substanciais na 

estrutura social. Contudo, elas so iriam beneficiar os setores aptos a 

combinar, nas zonas urbanas ou nas rurais, o trabalho, a poupanga. a 

mobilidade espacial e ocupacional como instrumentos de ascengao so- 

cial — ou seja: os imigrantes, em grande numero, e, em menor esca- 

la, os segmentos cultos ou semi-instruidos das populagoes de origem 

nacional (58). So esporadicamente, como e enquanto parte do nucleo 

ou da periferia das grandes familias "brancas" (59), encontravam o 

negro e o mulato algumas probabilidades de inclusao nessas trans- 

formagoes da estrutura social. Para eles, na quase totalidade, a so- 

ciedade de classes permanecia nao igualitaria e fechada (60). 

A analise desenvolvida, embora incompleta e perfunctoria, per- 

mite considerar a situagao do negro e do mulato na dupla perspectiva 

em que ela aparece na formagao da ordem social competitiva: no 

contexto da vida social urbana, emergente ou imperante na cidade 

de Sao Paulo; no contexto mais amplo e inclusive da vida social ru- 

ral, nas condigoes em que ela se renova regionalmente, gragas aos 

efeitos demograficos, economicos, sociais e politicos da substituigao 

(58) — Muitas vezes, pertencentes a antigas familias paulistas que desfrutavam 
de consideragao e de prestigio, embora desprovidas de riqueza, na an- 
tiga sociedade estamental e de castas. Ou, entao, recrutados nas levas 
de brasileiros de todos os recantos do Pais, que tentavam a sorte nas 
regioes prdsperas, contando com alguns recursos economicos, eventual- 
mente, e com certas reservas de talento. Pelas estatisticas de A. de To- 
ledo Piza, percebe-se que este element© tinha alguma significagao na vi- 
da economica e social da cidade de Sao Paulo no comedo do s^culo (cf. 
quadro especial no Relatdrio Apresentado, etc., loc. cit.). 

(59) —- Sobre a organizagao da familia brasileira tradicional e as fungoes de seu 
"ndcleo legal" e de sua "constelacao perif^rica", conforme Antonio Can- 
dido de Melo e Souza, Brazil: Portrait of Half a Continent, T. Lynn Smith 
e A. Marchant, orgs.. The Dryden Press, New York 1951, cap. 13, pp. 
291-312. 

(80) — Alguns autores ressaltaram esse fato, em outros termos: A. de Limeira 
Tejo, Retrato Sincern do Brasil, Editdra Globo, Porto Alegre, 1950, p. 
96; em Estudos Afro-brasileiros. Trabalhos Apresentados ao 1.° Congres- 
so Afro-brasileiro reunido no Recife em 1934, Ariel Editdra, Rio de Ja- 
neiro (contribuicoes de Joselino Alves de Camargo Jr., pp. 153-170; e 
de Edison Carneiro, p. 237); Astrogildo Pereira, prefdcio de Obras Com- 
pletas de Ruy Barbosa, vol. XI, op. cit., pp. XXVII-XXVIII Em termos 
mais amplos, R. Bastide e F. Fernandes, Brancos e Negros em SSo Paulo, 
op. cit., caps. I e II; Fernando Henrique Cardoso, Capitalismo e Escravi- 
dao no Brasil Meridional, op. cit., cap. VI; Octdvio lanni. As Metamor- 
foses do Escravo, op. cit., caps. V e VI. 
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do regime de trabalho. Como e facil verificar-se, as tendencias uni- 
versais sao as mesmas nos dois niveis. A desintegragao da sociedade 

estamental e de castas nao os favoreceu socialmente, pois eles se con- 

vertem, rapidamente, em elementos residuals do sistema social. A 

unica diferenga relevante entre as tendencias que operavam na cidade 

de Sao Paulo e as que reorganizavam o mundo rural paulista consis- 

te em que os requisites estruturais e dinamicos da ordem' social com- 

petitiva aparecem na primeira, desde o inicio, com maior intensida- 

de. No campo, as diferengas no grau de prosperidade, provocadas pe- 

lo cafe, forjavam sensiveis gradagoes no ritmo de desagregagao do 

"antigo regime" e de formagao da ordem social competitiva. Em con- 

seqiiencia, em certas zonas rurais, em que as mudangas eram mais 

lentas, abriam-se facilidades de acomodagao que o negro e o mulato 

nao encontrariam nem na cidade de Sao Paulo, nem nas regioes em 

que a economia cafeeira possuia maior vitalidade. No entanto, tais 

facilidades nao foram convenientemente aproveitadas. Ao contrario, 

■entre os ajustamentos predominantes, pareciam merecer certa prefe- 

rencia os que representavam "a via mais dificil". Isso levanta uma 

questao que precisa ser bem entendida, se nao se quiser falsear a in- 

terpretagao da realidade. O fato do escravo e do liberto terem inter- 

vido como o principal fermento explosive na desagregagao do siste- 

ma de castas nao e, em si mesmo, um indice de participagao revolu- 

cionaria consciente e organizada em bases coletivas autonomas. Nao 

^xistiam condigoes para que isso ocorresse e, se chegasse a ocorrer, 

o abolicionismo daria lugar a uma "uniao sagrada" entre os brancos, 

para conjurar o "perigo" de uma subversao racial. Na medida em que 

a "situagao de castas" envolvia um estado de heteronomia material, 

social e moral absolute do escravo, nas condigoes imperantes na so- 

ciedade brasileira ele so podia emergir como "dissolvente" na cena 

historica: a) numa fase adiantada de desagregagao interna da ordem 

social escravista e de extrema desmoralizagao de seus fundamentos 

•axiologicos institucionalizados; b) sob a lideranga organizada e osten- 

siva da parcela inconformista do "grupo racial" dominante, linico pe- 

nhor ideologico e politico da continuidade da dominagao racial esta- 

belecida e de fidelidade aos principios de estratificagao inter-etnica 
.^ubjacentes (61). Portanto, a colaboragao do escravo e do liberto era 

(61) — Essa relagao do branco inconformista com o negro e com os padroes 
de dominagao racial existentes fazia parte da organizacao dos movimen- 
tos abolicionistas e, portanto, da consciencia que os seus lideres tinham 
do alcance revolucion^rio do abolicionismo. Ate hoje, o melhor documen- 
to a respeito £ o cap. Ill de O Abolicionismo (op. cit.), em que Joaquim 
Nabuco discute a natureza e as implicacdes do "mandato da ra^a negra", 
que obrigava o branco soliddrio mas que constituia, por sua prdpria es- 
sencia, um mandato delegado de forma inconsciente pelo escravo e pelo 
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aceita como uma especie de combustivel indispensavel para acelerar 

a dissolugao do sistema escravista. Nao se via neles nem se procurou 

por nenhuma maneira facultar-lhes a condigao de um agente revolu- 

cionario independente, capaz de tragar seus rumos e de po-Ios em 

pratica por seus proprios meios. A moral da historia e simples. Ter- 

minadas as agitagoes, os escravos e os libertos sabiam bem, coletiva- 

mente, o que nao queriam. Contudo, nao tinham consciencia clara 

sobre o que deveriam querer coletivamente nem de como agir social- 

mente, para estabelecer semelhante querer coletivo. Formaram o po- 

lo heteronomico e alienado de uma "situagao de castas"; lutaram, com 

furor mas como polo heteronomico e alienado, contra essa "situagao 

de castas"; e emergiram, em plena era de reconstrugao social, diante- 

de uma "situagao de classes", substancialmente diversa da anterior 

em sua ordenagao e potencialidades, com loucas esperangas mas ain- 

da na mesma condigao de polo'heteronomico e alienado. Para onde 

quer que se voltassem, mesmo nas oportunidades mais modestas, ti- 

nham pela frente o "colono", o "imigrante operario", o "artista euro- 

peu" ou elementos da plebe nacional, que antes nao disputavam, por 

indignas, as suas ocupagoes. Como arrostar essa imprevista e pesa- 

dissima concorrencia direta com o "homem branco", sem sequer sa- 

ber, coletivamente, o que ela significava e como aproveita-la? 

Dentro de semelhante contexto economico, psico-social e socio- 

cultural, as humilhagoes, os ressentimentos e os odios, acumulados pe- 

lo escravo e pelo liberto sob a escravidao e exacerbados de forma 

terrivel pelas desilusoes recentes, lavravam destrutivamente o ani- 

mo de negros e mulatos. Tudo contribuia para aumentar sua inse- 

guranga, natural numa fase de mudangas tao bruscas, e para agra- 

var ansiedades e frustragoes que nao podiam ser canalizadas "para 

fora" nem corrigidas construtivamente, atraves de mecanismos psi- 

co-sociais de interagao com os "outros" e de integragao a ordem so- 

cial emergente. As alternativas de escolha, valorizadas social e mo- 

ralmente desde o passado remote, conduziam as aspiragoes e as iden- 

ingenuo.. O noticiario de A Provlncia de Sao Paulo e de O Correio Pa*- 
listano, especialmente de 1887 em diante, revela que a indiferenga ou a 
solidariedade diante das fugas em massa possuia a mesma motivacao. At6 
a policia, o ex^rcito e a justica recusavam-se a intervir, para resguardar os 
"interesses negreiros", porque estava claro que a liberdade do escravo e 
do ingenuo ia suprimir a escravidao, sem modificar as relagoes reciprocas 
das "ragas" em presenga e sua posigao na estrutura da sociedade. O lei- 
tor encontrari em Pedro Calmon ("A Aboligao", Re vista do Arquivo 
Municipal, Ano IV — Vol. XLVII, Sao Paulo, Maio de 1938, pp. 127-148) ^ 
uma caracterizagao histdrica do abolicionismo como ideologia dos cir- 
culos aristocrdticos da sociedade brasileira; e em Paula Beiguelman uma 
andlise sistemdtica dos componentes ideoldgicos e politicos do abolicio- 
nismo (cf, Teoria e Agao no Pensamento Abolicionista, Edigao Mimeo- 
grafada da Autora, S'ao Paulo, 1961, 2 vols.). 
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tificagoes predominantes na diregao da equiparagao com os brancos 

das camadas superiores. O exito dos imlgrantes fortaleceu ainda mais 

as expectativas dai decorrentes (62). Todavia, as alternativas reals 

iam da caboclizagao no campo a pauperizagao nas cidades, passando 

por "contratos de trabalho" que nao traduziam melhora sensivel da 

situagao de existencia anterior, piorando-a muitas vezes. Os que per- 

manecessem na agricultura, ou submergiam na lavoura de subsisten- 

cia (como os caboclos), apos penosas migragoes para outras regioes 

do estado de Sao Paulo ou do Brasil; ou tinham de contentar-se com 

as precarias compensagoes oferecidas aos elementos menos cotados 

dos "bragos nacionais" (63), nao raro obtidas apos peregrinagoes in- 

certas por fazendas da localidade ou o deslocamento para as zonas 

agricolas menos prosperas e em decadencla economica. Os que se en- 

contrassem ou se fixassem nas cidades, com excegao de reduzidissimo 

numero de ex-escravos ou de libertos que eram artesaos e dispunham 

do amparo economico dos antigos senhores, viam-se em contingen- 

cias piores. Juntamente com a desvalorizada e a inapta "mao-de-obra 

nacional", da qual surgiam como o segmento mais menosprezado eco- 

nomica e socialmente, so achavam aproveitamento irregular em ser- 

vigos extenuantes, mal pagos e amargamente desabonadores. Em su- 

ma, projetados socialmente para o interior da antiga plebe, constitui- 

riam seu estrato inferior; ao mesmo tempo, sofriam restrigoes que 

nao afetavam com a mesma gravidade o "brago nacional" branco e 

(62) — Conforme referencias apontadas acima, especialmente na nota 29. As 
duas polamagoes das expectativas (na diregao do branco da camada do- 
minante e na do imigrante), sao retidas na seguinte frase, colocada na 
boca de um escravo: "Senhor e bom, nao nos maltrata, mas senhor que 
ficou rico e feliz, dd terras ao estrangeiro, paga-lhe o servigo e deixa-nos 
como dantes" (A Provlncia de Sao Paulo, 9-XI-1887). 

(63) — Ali&s, pela carta do Conselheiro Paula Souza, obtem-se a informagao de 
que o trabalhador nacional priiticamente era assalariado como substituto 
do escravo, na fase de transigao, sendo-lhe at6 destinados os alojamentos 
daquele: "Muita gente que vivia de quatro p6s de feijao e de uma quarta 
de milho, entra hoje no servigo do cafezal e do terreiro com satisfa- 
gao, e os que tenho recebido acomodam-se perfeitamente nas antigas sen- 
zalas dos escravos. As minhas sao, na verdade, boas, mas foram feitas 
em forma de quadrado — forma repugnante at4 aqui." "Continua a mes- 
ma forma, posto que sem fechadura, e eles hoje at6 acham preferivel o 
quadrado, porque nele recolhem os seus mantimentos sem receio do dano 
dos animais. Meu quadrado € um grande pdtio, cercado de casas bran- 
cas e limpas, cujos pontos pretendo agora abrir para o lado de fora". 
Quanto ao pagamento dos trabalhadores, assevera: "E5 tamb^m precise que 
os teus patricios saibam que o trabalho livre nao € tao caro, como a 
princxpio parece. £ste ponto foi a minha maior surpresa na transfor- 
magao porque passamos" ("Carta ao Doutor Cezar Zama", carta publi- 
cada em A Provincia de S<io Paulo, 8-IV-1888; o resto da carta, rele- 
vante para &ste trabalho, foi transcrito acima, pp. 20-22. A respeito do 
pagamento do trabalhador livre em geral, vejam-se as afirmagoes de L. 
Couty pertinentes a Sao Paulo, sobre o saldrio dos colonos (L'Esclavage 
au Bresil, p. 48). 



— 36 — 

lutavam com inibi§6es internas especificas. As oportunidades de enga- 

jamento no trabalho agricola ou urbano, por piores que fossem, soa- 

vam, para os brancos nacionais da plebe, como uma liberagao econo- 

mica e social; algo que os langava nas correntes das forgas vivas e 

produtivas do Pals, arrancando-os da miseria material e moral an- 

terior. Tais perspectivas, para o negro ou o mulato, equivaliam ou a 

uma nova degradagao ou a ficar, praticamente, como antes. Ambas 

as conseqiiencias espezinhavam sua sensibilidade e seu senso moral, 

desmascarando por fim a verdadeira realidade: estavam tao longe 

quanto no passado recente de serem livres por inteiro, com seguran- 

ga, prestigio e dignidade. 

Deste angulo, torna-se claro o sentido que a submersao na la- 

voura de subsistencia e a concentragao nas cidades possuiam para 

grandes massas de negros e de mulatos. Nao se tratava, propria- 

mente, de uma fuga da realidade. Mas, de um mudo protest© de de- 

sespero e a unica saida para evitar uma condigao humana confusa- 

mente percebida e representada como indigna, indesejavel e repul- 

siva. Ambas as escolhas, de fato, tinham um conteudo irracional ex- 

tremo e apareciam como um triste desafio do destino, aos olhos dos 

que as punham em pratica. Para que o negro e o mulato pudessem 

evitar opgoes dessa natureza, seria precise que, na transigao para o 

novo regime jurldico-politico e social, eles tivessem partido de uma 

situagao de castas que Ihes conferissem autonomia economica, so- 

cial e politica, condigao historica para que fossem, em algum sen- 

tido e de alguma maneira, agentes do seu destino nas transforma- 

goes em processo. So assim eles poderiam imprimir ao movimen- 

to abolicionista objetivos e conseqiiencias verdadeiramente revolu- 

cionarios, a luz dos interesses sociais e das necessidades morais do 

escravo, do liberto e do ingenuo. So assim, tambem: 1.°) as expe- 

riencias colhidas no processo revolucionario teriam eficacia pratica, 

seja no alargamento do horizonte cultural do negro e do mulato, se- 

ja na elaboragao de tecnicas de ajustamento apropriadas, compen- 

sadoras e estrategicamente seguras; 2.°) o negro e o mulato pode- 

riam ter influencia ativa na orientagao juridico-politica dos pro- 

cesses de reconstrugao social, acautelando seus interesses e necessi- 

dades na formagao da ordem social competitiva. Ora, tal nao se deu, 

nem se poderia dar, o que os expos a sofrer a conquista da liber- 

dade como o cataclisma que se abate sobre seres indefesos. Note-se 

que nao esta em jogo saber se o negro e o mulato reagiam de "mo- 

do passivo" ou "com indiferenga" aos acontecimentos historicos. Nao 

havia passividade ou apatia em suas reagoes. Dois tergos, presu- 

mivelmente, da populagao negra e mulata da Capital e quase a me- 

tade da mesma populagao no ambito do Estado de Sao Paulo conde- 
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naram-se, ao longo do primeiro quartei do nosso seculo, as percalgos 

das duas opgoes extremas. Essa auto-condenagao ao ostracismo, a 

dependencia e a destruigao pode ser vista como um protesto mudo 

ou como um efeito suicida dos complexos de desilusao social. Era, 

porem, o unico e derradeiro recurso de afirmagao de que dispunham 

o negro e o mulato, privados historicamente dos meios para orga- 

mizar a vida em liberdade segundo os ideais ou as exigencias de sua 

concepgao do mundo. 

Parando-se aqui, todavia, a analise nao estaria completa. Na 
^verdade, qual era o teor de racionalidade dos ajustamentos dos ne- 

g^ros e dos mulatos que se conformaram as expectativas dominan- 

tes? O negro ou o mulato que se inseriu na ordem social competiti- 

va, como "trabalhador bragal assalariado", "operario", "artesao por 

conta propria" e "pequeno empreendedor", no campo ou na cidade, 

estava de fato ajustado as exigencias da situagao? Ha bons exem- 

plos do exito de negros e mulatos libertos no passado: a crosta ri- 

gida da sociedade escravocrata abria-lhes oportunidades seguras de 

trabalho livre, quando a alforria era alcangada, e os libertos persis- 

tim na ansia de disputarem entre si servigos que eram compensado- 

res mas encarados socialmente como indignos. Muitas vezes, o bran- 

co de "profissao mecanica" nao passava de mero titular e dirigente. 

O trabalhador real, se nao fosse o escravo, seria o negro ou o mulato 

libertos. A medida que o trabalho livre corrompeu a ordem escravo- 

crata (64) e, principalmente, depois que o regime servil foi abolido, 

essa crosta protetiva perdeu sua razSo de ser. Ora, o regime escra- 

vista nao preparou o escravo (e, portanto, tambem nao preparou o 
liberto) para agir plenamente como "trabalhador livre" ou como "em- 

presario". file preparou-o, onde o desenvolvimento economico nao 

deixou outra alternativa, para toda uma rede de ocupagoes e de ser- 

vigos que eram essenciais mas nao encontravam agentes brancos. 

Assim mesmo, onde estes agentes apareceram (como aconteceu em 

Sao Paulo e no extremo sul), em conseqiiencia da imigragao, em 

plena escravidao os libertos foram gradualmente substituidos e eli- 

minados pelo concorrente branco. Sao duas, pois, as questoes que se 

colocam: a da aptidao, adquirida pelo negro ou pelo mulato, para 

enfrentarem com exito a universalizagao do trabalho livre; e a da 

5ua capacidade socio-dinamica de agir segundo os modelos de orga- 

nizagao do comportamento, da personalidade ou das instituigoes im- 

postos pela ordem social competitiva. 

(64) — Veja-se, a respeito, a analise de Caio Prado Jr. em Hlstoria Economlca 
do Brasil, op. cit., cap. 19 (esp. pp. 200-201). 
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Uma parte da resposta, no que e essencial, ja foi descoberta 

pelos estudiosos da sociedade escravocrata. A escravidao deformou 

o seu agente de trabalho, impedindo que o negro e o mulato tives- 

sem plenas possibilidades de colher os frutos da universalizaQao do 

trabalho livre em condigoes de forte competigao imediata com ou— 

tros agentes humanos. Como escreve Caio Prado Jr., "realmente a 

escravidao, nas duas fungoes que exercera na sociedade colonial, fa- 

tor de trabalho e fator sexual, nao determinara senao relagoes ele- 

mentares e muito simples. O trabalho escravo nunca ira alem do seu 

ponto de partida: o esforgo fisico constrangido; nao educara o indi- 

viduo, nao o preparara para um piano de vida humana mais ele- 

vado. Nao Ihe acrescentara elementos morais; e pelo contrario, de— 

grada-lo-a, eliminando mesmo nele o conteudo cultural que porven- 

tura tivesse trazido do seu estado primitivo" (65). Em sintese, a 

escola da escravidao nao formou, apenas, o agente do trabalho es- 

cravo: deformou-o. Essas deformagoes podiam ser atenuadas, par- 

cialmente corrigidas ou compensadas nas areas em que a socieda- 

de escravocrata dependia do liberto, para organizar o proprio tra- 

balho escravo ou para diferenciar-se e expandir-se. Essas impul- 

soes, porem, eram confinadas e beneficiavam reduzidissimo numero- 

de agentes. Ainda na epoca da escravidao, Couty demonstrava, poi 

observagoes feitas em fazendas do Oeste Paulista, que "todas as con- 

digoes de cultura permanecendo iguais", a produtividade da mao- 

de-obra livre [dos imigrantes] era superior a da mao-de-obra es- 

crava em proporgao superior a relagao de 3:1. Apesar disso, os gas- 

tos requeridos pelo aparato organizatorio seriam quatro vezes mais. 

baixos (66)! Essas observagoes levaram-no a concluir que, mesmo na 

vigencia do regime servil, o escravo seria substituido pelo traba- 

Ihador Livre (europeu) onde se estabelecesse concorrencia entre 

ambos (67). 

Essas constatagoes adquirem seu sentido pleno quando se en- 

cara os problemas que elas levantam da perspectiva do processo de 

formagao e de consolidagao da ordem social competitiva em Sao 

Paulo. Os dois fatores humanos basicos nesse processo, tal como 

ele se desenrolou em Sao Paulo (no Estado e em sua Capital), no- 

periodo compreendido entre a ultima decada do seculo XIX e o pri- 

meiro quartel do seculo XX, foram o "fazendeiro de cafe" e o "co- 

lono" A diferenciagao dos papeis economicos e sociais dos fazendei- 

(65) — Caio Prado Junior, Formagao do Brasil Contemporaneo. Coldnia, Livra- 
ria Martins Editora, Sao Paulo, 1942, pp. 341-342. 

(66) — L. Couty, L'Esclavage au Bresil, op. cit., pp. 44-50 (as proporgoes foram 
extraidas de dados fornecidos nas pp. 48 e 50). 

(67) — Idem, p. 56 (a informagao foi reproduzida Hteralmente acima; ver p. 24^ 
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ros, com o envolvimento de suas pessoas ou de agentes humanos a 

eles associados ao "mundo de negocios" das cidades, servia de fulcro 

a importantes alteragoes no processo de acumulagao de capitals, fis- 

se processo, na sociedade estamental e de castas, era condicionado e 

regulado por um codigo economico tradicionalista — o que impor- 

tava, acima de tudo, era o estatus dos componentes da camada se- 

nhorial. A riqueza, especialmente enquanto parte do patrimonio das 

familias senhoriais (objetivada em torno do numero de pegas ou 

escravos e de propriedades agricolas), possuia naturalmente enorme 

importancia, maxime quando se leva em conta os criterios que pre- 

sidiam o recrutamento da nobreza agraria no II Imperio. Entre- 

tanto, a propria dinamica da vida economica restringia as condi- 

goes e os objetivos da reinversao dos lucros e canalizava para a 

expansao do patrimonio da familia, concebido como aumento da es- 

cravaria, da propriedade fundiaria ou como aquisigao de novas uni- 

dades produtivas, a acumulagao de riquezas. O "engenho" ou a "fa- 

zenda" apareciam como empresa economica apenas na medida em 

que forneciam as bases materials da "grande lavoura". A produti- 

vidade e a remuneragao dos fatores da produgao nao se colocavam 

de molde a converter o "proprietario rural" em "empresario", fun- 

damentalmente absorvido na solugao dos problemas tecnicos e eco- 

nomicos com vistas para o aproveitamento maximo daqueles fato- 

res e para as repercussoes que isso teria na "remuneragao do capi- 

tal". Alias, as condigoes de organizagao tecnica e economica da pro- 

dugao agricola sob o regime escravocrata sempre foram encaradas 

como impedimenta ao desenvolvimento tecnologico, economico e so- 

cial. Ora, o fazendeiro paulista saiu desse circulo vicioso — nao por- 

que o cafe tivesse alguma virtude "democratica", como acreditam al- 

guns (68). Mas porque as conexoes da grande lavoura brasileira com 

o mercado internacional se modificaram, acentuadamente, durante a 

ultima metade do seculo XIX. Nao so varias fases da comercializagao 

das relagoes de exportagao foram assimiladas pela sociedade brasi- 

leira, como se apontou acima, como alguns mecanismos dos capitals 

internacionais acompanharam esse processo, vinculando-se diretamen- 

te ao desenvolvimento institucional que ele provocou (crescimento da 

rede bancaria, proliferagao das casas comissarias, intensificagao das 

atividades especulativas dos intermediaries, etc.). A area em ex- 

pansao agricola aproveitou-se duplamente desse processo, pela di- 

ferenciagao do meio socio-economico e pela participagao mais van- 

tajosa nas manipulagoes com reflexos internos do capitalismo inter- 

(68) —^ Tal como afirmava Handelmann, ao represent^-lo como "planta demo- 
crdtica" (veja-se Sergio Buarque de Holanda, Raizes do BrasO, op. cit., 
p. 261). 
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nacional. Esses fatores fizeram-se sentir fortemente na organiza- 

£ao da vida agricola, na medida em que deslocaram o centre de inte- 

resses do fazendeiro da fazenda para os processes puramente eco- 

nomicos ou especulativos dos "negocios do cafe", compelindo-o a 

tornar-se ele proprio produtor e intermediario ou a associar-se inti- 

mamente com este .Doutro lado, a expansao gradual do trabalho li- 

vre e a sua universalizagao final forgaram reajustamentos rapidos 

que produziam efeitos da mesma natureza: desvencilhar a "fazen- 

da" da ordem patrimonial, obrigando o fazendeiro a desenvolver 

uma mentalidade tipica de empresario capitalista, constantemente 

atento a produtividade e a remuneragao dos fatores da produgao 

(69). For fim, comprometido e empenhado nas operagoes mais abs- 

tratas da comercializagao dos "negocios do cafe", o proprio fazen- 

deiro com condigoes propicias converte-se em intermediario ou em 

capitalista e estimula esse process© no seio da propria familia. As 

cidades que saem da velha letargia, oriunda da sua subordinagao 

passiva aos interesses agrarios, centro de gravitagao da vida econo- 

mica, encontram nesse fazendeiro (e nos capitais que trazia da 

agricultura), seja um dos agentes do financiamento das industrias 

incipientes ou de toda sorte de atividades comerciais lucrativas, se- 

ja o proprio empreendedor dos negocios bancarios, industrials, co- 

merciais e imobiliarios de certo vulto ou de maior alcance espe- 

culativo. 

O "colono", por sua vez, intervem em tres niveis distintos do 

processo de consolidagao e de renovagao do capitalismo. Primeiro, 

como agente do trabalho livre que se comportava como o assalariado 

tipico e repelia a relagao patrimonialista, obrigando o fazendeiro a 

agir conforme a normas e a uma mentalidade economica novas. Se- 

gundo, como agente da transplantagao de novas atitudes perante o 

trabalho ou de tecnicas e atividades economicas inovadoras, tanto 

indiretamente (70), quanto diretamente (71). Terceiro, como pro- 

ves) — Sobre o assunto, consulte-se o estudo de Fernando Henrique Cardoso, 
"Condigoes Sociais da Industrializagao de Sao Paulo", Revista Brasillense, 
N.0 28, Margo-Abril de 1960, esp. pp. 35-38. 

(70) — Ao erigir condigoes de trabalho prdprias ao homem livre inerentes h re- 
lagao contratual (cf. esp. L. Couty, L'Esclavage au Bresil, loc. cit.; Le 
Bresil em 1884, passim; P. D6nis, Le Bresil, loc. cit.; Sergio Buarque de 
Holanda, introdugao k Thomaz Davatz, Memdrias de um Colono no Brasil 
(1850), Livraria Martins Editdra, Sao Paulo, 1941; Caio Prado Jr., Historia 
Economica do Brasil, loc. cit; Celso Furtado, Formagao Economica do 
Brasil, Editora Fundo de Cultura S. A., Rio de Janeiro, 1959, Parte IV — 
Caps. XXII e XXIV). Tambdm o nivel de vida do imigrante contribuiu 
para difundir novos hdbitos de consume e de produgao (cf. Roberto C. 
Simonsen, Brazil's Industrial Evolution, Escola Livre de Sociologia e Po- 
litlca, Sao Paulo, 1939, esp. p. 36). 

(71) —. Veja-se especialmente Octdvlo lanni, "Fatores Humanos da Industrializa- 
gao no Brasil", Revista Brasillense, N.0 30, Sao Paulo, 1960, pp. 50-66; Josd 
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pulsor da acumulagao capitalista com base na poupanga e como 

criador direto de novos focos de expansao do capitalismo no cam- 

po e, principalmente, na cidade. Em outras palavras, o colono nao 

se beneficiou, apenas, das tendencias associadas a transformagao re- 

cente do capitalismo no Brasil. file compartilha em grau extenso do 

processo e, na medida em que consegue impor-se como empresario 

independente, vai concorrer como uma forga nova e revitalizadora 

da crescente autonomia economica da cidade em face do campo. 

Os elementos migrantes da populagao nacional e as camadas inters- 

ticiais da parte culta das populagoes urbanas irao preencher, em 

grau maior ou menor, fungoes analogas as do colono. Mas, ele foi 

nao so o componente numericamente "predominante", mas ainda o 

fator humano "tipico" dos processes economicos e historico-sociais 

assinalados. 

O que ha de essencial, para a analise da posigao do negro e do 

mulato na ordem economica e social emergente, e que eles foram ex- 

cluidos, como categoria social, das tendencias modernas de expansao 

do capitalismo em Sao Paulo. Os dois polos desse processo socio-eco- 

nomico acham-se ou em circulos sociais das camadas dominantes ou 

no seio dos contingentes humanos transplantados da Europa. Apenas 

esporadicamente chegaram o mulato e o negro a concorrer ativamen- 

te em tais tendencias: onde e quando puderam contar como membros 

das "grandes familias" ou foram colhidos, por circunstancias indivi- 

duals, pelas ondas de prosperidade que bafejavam as camadas cultas 

intersticiais da sociedade e as parcelas migrantes da populagao de ori- 

gem nacional. Em entrevistas feitas para focalizar o assunto, ficou 

patente que os brancos interpretaram a situagao em termos psicolo- 

gicos: o mulato e o negro "nao tinham ambigao", por isso nao arros- 

tavam, como os imigrantes europeus, as duras dificuldades que per- 

mitiam converter a poupanga em fator de acumulagao capitalista, de 

mobilidade ocupacional e de ascensao social. Os informantes negros 

Francisco de Camargo, Crescimento da Populagao no Estado de Sao Paulo 
e sens Aspectos Economicos, Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da 
Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, 1952, esp. Parte I Cap. Ill, Parte 
II —i Cap. Ill e pp. 264 e sets.; Samuel Harman Lowrie, Imigra^ao e Cres- 
cimento da Populagao no Estado de Sao Paulo, Edigao da Escola Livre 
de Sociologia e Politica, Sao Paulo, 1938, esp. p. 30 e sets.; Pasquale Pe- 
trone, "As Industrias Paulistanas e os Fatores de Sua Expansao", in Bo- 
letim Paulista de Geografia, Sao Paulo, N.0 14 — julho de 1953, pp. 26-37; 
Odilon Nogueira de Matos, "Sao Paulo no S^culo XIX", in A Cidade de 
SSo Paulo (Associagao dos Geografos Brasileiros, Companhia Editora Na- 
cional, Sao Paulo, 1958), Vol. II — Cap. 11, pp. 66-69; Salvio de Almeida 
Azevedo, "Imigragao e Colonizagao no Estado de Sao Paulo", Revista do 
Arquivo Municipal, Ano VII — Vol. LXXV, Sao Paulo, 1941, pp. 105-157; 
Dirceu Lino de Matos, "O Parque Industrial Paulistano", in A Cidade de 
Sao Paulo, op. cit., vol. Ill, cap. 1, esp. pp. 11-15; R. C. Simonsen, op. cit. 
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e mulatos revelam maior realismo, mostrando-se convictos de que nao 

tinham meios para inserir-se no referido processo, competindo quer 

com os brancos nacionais, quer com os imigrantes. A "ambiQao" exls- 

tia e ela foi, exatamente, a causa de sua perda, pois fomentou op- 

goes extremamente rigidas e negativas. 

Vendo-se a questao retrospecjtivamente, com as perspectivas 

abertas pela analise sociologica, percebe-se que as interpretagoes 

ex post fato dos proprios negros e mulatos sao aproximadamente 

corretas. Mesmo quando se inseriam no processo de crescimento eco- 

nomico e de desenvolvimento social, nas oportunidades mais favora- 

veis (como assalariado, artesao ou pequeno empreendedor indepen- 

dente), o negro e o mulato nao se incluiam entre os fatores humanos 

do novo surto capitalista. Parece fora de diivida que ficavam numa 

posigao bem mais vantajosa que os demais elementos da "popula- 

gao negra", expelidos para a economia de subsistencia ou para o pau- 

perismo urbano. Contudo, nao estavam nem estrutural nem funcio- 

nalmente ajustados as condigoes dinamicas de integragao e de expan- 

sao da ordem social competitiva. Aproveitavam-se dos vacuos resul- 

tantes do crescimento economico siibito, sem maiores perspectivas de 

tirar proveito das posigoes conquistadas nas diregoes abertas pela evo- 

lugao capitalista em marcha. 

A explicagao desse fato parece encontrar-se na peculiar condi- 

gao psico-social do elemento recem-egresso do regime servil. A 

sociedade escravocrata so preparou o escravo e o liberto para os 

papeis economicos e sociais que eram vitais para o seu equilibrio 

intemo. No resto, prevaleceu a orientagao de impedir todo flores- 

cimento da vida social organizada entre os escravos e os libertos. 

por causa do temor constante da "rebeliao negra". Como escrevia 

Perdigao Malheiros, o escravo aparecia como "um inimigo domes- 

tico" e "um inimigo publico": "e o vulcao que ameaga constante- 

mente a sociedade, e a mina pronta a fazer explosao a menor cen- 

telha" (72). Por isso, todas as formas de uniao ou de solidarie- 

dade dos escravos eram tolhidas e solapadas, prevalecendo a cons- 

ciencia clara de que so atraves da imposigao de condigoes anomi- 

cas de existencia seria possivel conseguir e perpetuar a submissao 

dos cativos e a dependencia fundamental dos libertos. Ao mesmo 

tempo, todo um refinado e severo sistema de fiscalizagao e de cas- 

tigos foi montado para garantir a subserviencia do escravo e a se- 

guranga do senhor, de sua familia ou da ordem social escravocrata. 

A rigidez com que tudo isso se implantou em Sao Paulo e atestada 

(72) — Agostlnho Marques Perdigao Malheiros, A Escravid&o no Brasil. Ensaio 
Histdrico-Juridico-Social, Tipografia Nacional, Rio de Janeiro, 1866 (Vol. I, 
pp. 32--33). 
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ipelos relates que acompanham o noticiario das fugas. Perdidos 

^ein fazendas isoladas ou morando em cidades rusticas, com poli- 

ciamento precario, em toda parte quase sempre em inferioridade 

numerica, os brancos seguiram a risca o codigo escravocrata, im- 

jpedindo por todos os meios que os escravos ou os libertos se orga- 

nizassem e monopolizando o uso da violencia como mecanismo de 

controle social (73). O efeito de tudo isso foi que o negro e o mu- 

lato emergiram do mundo servil sem formas sociais para ordenar 

socialmente a sua vida e para integrar-se, normalmente, a ordem 

-social vigente, Nao so saiam da escravidao espoliados material e 

moralmente; vinham desprovidos, em sua imensa maioria, de meios 

para se afirmarem como uma categoria social a parte ou para se 

integrarem, rapidamente, as categorias sociais abertas a sua parti- 

cipagao. 

£sse estado de anomia explica cabalmente porque as motiva- 

"goes que afetavam o negro ou o mulato nao produziam efeito pra^ 

tico. Tanto os brancos das camadas dominantes ou intersticiais, quan- 

to os imigrantes ou os elementos recem-egressos da plebe nacional 

'contavam com um suporte social para as suas atividades economicas 

ou para as suas aspiragoes de ascengao social. No que diz respeito 

aos circulos mais ativos das camadas dominantes e ao« imigrantes, a 

familia, os la^os de solidariedade forj ados pelo parentesco e a coope- 

ragao organizada forneciam um solido ponto de apoio para as rela- 

•^goes competitivas e para toda a sorte de projeto individual mais ou 

menos ousado, que tivesse alguma viabilidade e parecesse virtualmen- 

te compensador. Tendo de forjar, ao mesmo tempo, a sua situacao 

economica e os quadros de organizagao de sua vida social, o negro e 

o mulato submergiam mesmo onde aparentavam maior exito. Nao 

podiam entrar na corrente de prosperidade nem "fazer a America". 

Enquanto nao dispusessem do suporte organizatorio necessario, es- 
tavam condenados a vegetar nas posigdes economicas conquistadas 

(73) —• Parece dispensdvel arrolar a rica documentagao existente a respeito do as- 
sunto. Baste assinalar que, jd no fim da escravidao, eram poucos os fa- 
zendeiros que acompanhavam, env S'ao Paulo, a suavizagao das condigdes 
de trabalho e a liberalizagao das oportunidades para formar peculio ou 
constituir familia, que surgem nas demais provincias, inclusive no Rio de 
Janeiro. So quando nao se tornou possivel deter o escravo, depois de 1885, 
d que a maioria dos senhores procura associar a concessao da roga, a 
liberdade de casamento e certas compensagoes financeiras ou ocupagoes 
adicionals d cldusula da libertagao condicional. As fontes de dados mais 
Informativas a respeito sao as colegoes de A Provincia de Sdo Paulo e, 
em menor escala, do Correio Paulistano (de 1887 em diante), bem como os 
depoimentos dos abolicionistas. Quanto aos efeitos da organizagao do tra- 
balho escravo na personalidade do negro e no seu alheamento ds exlgen- 
cias da vida econdmica e social do homem livre, cf. esp. L. Couty, L'Es- 
clavage au Bresil, op. cit., pp. 72-84. 
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no primeiro impulso, a perde-las se a competigao com os brancos au- 

mentasse e a sofrer os efeitos perniciosos da regressao socio-econo- 

mica. Portanto, mesmo aqueles que foram beneficiados pelas circuns- 

tancias estavam substancialmente desajustados, aparecendo como as 

maiores vitimas da heranga social da escravidao e como autenticos 

"parias da fortuna". 

Essas conclusoes demonstram que a existencia ou nao de certas 

motivagoes economicas basicas era secundaria com referenda a "po- 

pulagao de cor". Tal coisa, alias, nao constituia problema numa si- 

tuagao complexa e turbulenta de contacto, em que os exemplos do 

exito facil dos brancos, brasileiros ou estrangeiros, multiplicavam-se 

diariamente, convulsionando ainda mais a impaciencia do negro ou 

do mulato. A questao verdadeira estava no destino social que pode- 

riam dar a essas motivagoes. Mai preparados para os ajustamentos 

a um mundo social condenado historicamente e destituidos das formas 

de comportamento organizado requeridas de modo imediato para a 

integragao a ordem social emergente, ambos se revelaram impoten- 

tes para aproveitar construtivamente aquelas motivagoes. Em ter- 

mos de sua situagao na estrutura de poder da sociedade, viam-se 

naturalmente barrados das tendencias da evolugao capitalista vin- 

culadas a atuagao economica dos circulos mais dinamicos das cama- 

das dominantes. Em confronto com aqueles que tentavam construir 

um future promissor com base num presente laborioso e arduor 

viam-se privados do substrate material e moral que ampara, es- 

trutura, da sentido e confere persistencia aos esforgos criadores dos 

individuos em todas as esferas da vida, inclusive e especialmente na 

economica. Pondo-se de lado a significagao das oportunidades eco- 

nomicas com que contavam, para atingir seus objetivos, o fato in- 

contestavel e que o negro e o mulato melhor aquinhoados logo se 

converteram em fatores humanos neutros, em relagao aos desenvol- 

vimentos do capitalismo, em novo estilo. Em vista disso, e patente 

que nem mesmo uma "minoria privilegiada" da populagao negra e 

mulata conseguiu desfrutar, como tal, qualquer vantagem ou con- 

digao relativamente favoravel nos conhecidos processes de acumu- 

lagao privada de capital, que aqui se desenrolaram. Ao perderem a 

posigao de principal agente do trabalho mecanico, o negro e o mu- 

lato perderam ao mesmo tempo, pois, as possibilidades de partici- 

par de alguma maneira definida, persistente e vantajosa tanto das 

relagoes de produgao, quanto dos fluxos correspondentes de eleva- 

gao desigual das rendas entre os diversos grupos etnicos e sociais, 

deixando de possuir importancia dinamica identificavel em todos os 

niveis do crescimento economico. 
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Qualquer que seja a perspectiva de que consideremos a forma- 

gao e a consolidagao inicial do regime de classes em Sao Paulo, o 

negro e o mulato sempre surgem como vitimas indefesas de um cla- 

moroso destino historico. Sob a aparencia da liberdade, herdaram a 

pior servidao, que e a do homem que se considera livre, entregue de 

maos atadas a ignorancia, a miseria, a degradagao social. Como dei- 

xaram de ser "escravos" ou "libertos", nao contavam mais com a 

solidariedade universal dos brancos. Nem com a solidariedade cupi- 

da dos antigos senhores, para os quais perderam o interesse de su- 

cedaneos fisiologicos da maquina. Nem com a solidariedade huma- 

nitaria dos abolicionistas, para os quais nao possuiam mais aquele 

interesse moral, que funcionava como fonte imperativa do mandate 

da ra^a negra. Perdidos uns para os outros, no estreito e sombrio 

mundo social, que puderam recriar para si sob a escravidao, nao 

compartilhavam dos lagos de interdependencia, de responsabilida- 

de e de solidariedade que integram fortemente os homens, nos pe- 

quenos ou nos grandes agrupamentos sociais. Como se nascessem 

naquele momento para a vida, teriam de gravitar no lodo e nele 

construir o ponto de partida de sua penosa ascengao ao "trabalho 

livre". A sociedade de classes torna-se uma miragem, que nao Ihes 

abre de pronto nenhuma via de redengao coletiva. Nao Ihes facili- 

ta, sequer, a subsistencia, o esquecimento das supremas humilha- 

goes sofridas no passado remote ou recente, a dignidade da pessoa 

humana. Como se ainda faltasse a "raga negra" um degrau de puri- 

ficagao pelo sofrimento, reserva-lhes as amarguras da servidao in- 

visivel, mais dolorosa que a outra, por dissimular-se sob a egide da 

igualdade civil. Enfim, converteu-os em uma congerie a parte, no 

estrato inferior e o unico verdadeiramente bloqueado de uma plebe 

em desintegragao. 

Todavia, se separarmos os dramas humanos dos processes his- 

torico-sociais, por mais dificil que isso seja, veremos que essas ocor- 

rencias possuiam um lado positive e continham plena significagao 

historica. O isolamento do negro e do 'mulato, atraves das impul- 
soes economicas, psico-sociais e socio-culturals segundo as quais eles 

foram excluidos ou se excluiram da ordem legalmente instituciona- 

lizada da sociedade nacional, representava o modo por que a sua 

agregagao ao regime de classes poderia transcorrer inicialmente. Um 

agregado justaposto, nada mais que isso. Nesse estado, porem, o ne- 

gro e o mulato iriam passar pelo despojamento final da "condigao de 

escravo", que pairava sobre ambos, e construir por conta propria, em 

consonancia com a depuragao e o fortalecimento progressives da or- 
dem social competitiva, a estrategia para a conquista das posigoes que 

deveriam ocupar na estrutura da sociedade de classes. Desse angulo. 
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a pulverizaQao por que passaram as "populagoes negras" em Sao Pau- 

lo teve efeitos produtivos. De um lado, porque constituia, em si 

mesma, a forma assumida ecologica, economica e socialmente pela 

incorporagao dessas populagoes a plebe rural e urbana. De outro, por- 

que se erigia em condigao previa para a emergencia e a gradual con- 

solidagao dos mecanismos psico-sociais que iriam promover, mais 

tarde, no proprio meio negro, a socializagao do "negro" e do "mula- 

to" para a sociedade de classes. 

3 — Expansao Urbana e Desajustamento Estrutural do Negro: 

fisse amplo bosquejo permite explicar os principals problemas 

sociologicos, levantados pela situagao da "populagao negra" na ci- 

dade de Sao Paulo (e, por extensao necessaria, no sistema socio- 

economico estadual inclusivo) no comego do seculo. Resta-nos ver, 

em seguida, as consequencias provocadas pela concentragao na ci- 

dade dessa populagao e como ela evoluiu durante a fase historico- 

social considerada. 

Como cidade em crescimento rapido, Sao Paulo exercia enorme 

atragao sobre os grupos demograficos ou etnicos com tendencias mi- 

grantes. Por isso, nao e de estranhar-se que se convertesse em um 

dos centres urbanos que iriam polarizar as variadas e desencontra- 

das migragoes internas das "massas negras", que se distribuiam pelo 

Pals logo apos ao colapso final do regime escravo. O fenomeno foi 

mal percebido, na ocasiao, havendo quern entendesse, mesmo, que 

os "negros", pura e simplesmente, fugiam coletivamente de Sao Pau- 

lo (74). Havia ao mesmo tempo, os que se alarmavam com a incli- 

(74) — Os brancos da camada dominante olhavam com ressentimento as manifes- 
ta?oes do comportamento do negro ou do mulato por ventura imbuidas 
das "falsas nogoes de liberdade5*; ainda prevalecia o estado de espirito 
que levou Antonio Prado a exibir a "negra ingratidao [dos ex-escravos] 
para com os seus ex-senhores" (cf. 1.° Centen&rio do Conselheiro An- 
tonio da Silva Prado, op. cit., p. 23). Eis como um correspondente de 
Campinas manifestava-se sobre o assunto, em carta publicada por A Pro- 
vincia de Sao Paulo (23-3-1888): "A proporgao que a lavoura definha a 
mingua de bragos, as cidades regorgitam de vadios; pelas estradas, de 
moment© a momento encontram-se turmas de robustos ex-escravisados 
caminhando sem destine; as tabernas das estradas, todos os dias e to- 
das as boras estao repletas desses neofitos da vadiagem, do jogo e da 
bebedeira". "Triste verdade! Os ex-cativos, como a maior parte dos cal- 
piras fogem ao trabalho", (Veja-se, tamb&n, A Provlncia de Sao Paulo, 
"Cartas do Oeste", 9-4-1888; 1-5-1888, artigo de A. Jos6 da Costa Wilk; 
15-7-1888, correspondencia de Cagapava; 23-5-1888, "Carta a um Lavrador"; 
27-5-1888, artigo na Secgao Livre; Correio Paulistano, editorial sdbre "O 
orgamento da Agricultura", 19-X-1888). Coube a Max Leclerc a triste ta- 
refa de objetivar liter^riamente a cantilena dos antigos proprietArios de 
escravos: "No dia seguinte ao da aboligao, os negros desapareceram; pa- 
ra eles a liberdade significava, naturalmente, a liberdade de nao fazer 
coisa alguma e de mudar de ambiente; dirigiram-se para as cidades onde 



— 47 — 

nagao inversa, recriminando a propensao do "negro" de concentrar-se 

na cidade, para "viver na vadiagem" (75). A imensa mobilidade hori- 

agora vivemj os homens nao se sabe como e as mulheres do que facil- 
mente se imagina. Muitos imigraram para as provincias do norte onde 
o elemento negro predomina, e em. Sao Paulo vem-se hoje poucos ne- 
gros" (Max Leclerc, Cartas do Brasil, tradugao, pref^icio e notas de 
Sergio Milliet, Companhia Editora Nacional, Sao Paulo, 1942, p. 82; es- 
sas afirmacoes foram escritas em Janeiro de 1890). Descricoes de teor 
equiparavel encontram-se em A. de E. Taunay (Historia do Caf6 no Brasil, 
op. cit,, vol. 7, p. 463, da qual foi extrafda a referencia ^s "falsas nogoes 
de liberdade") e em conhecida evocagao de Everardo Vallim Pereira de 
Souza ("Reminiscencias— Em torno de Antonio Prado", in 1.° Centenario 
do Conselheiro Antonio da Silva Prado, op. cit., pp. 194-230; trecho extrai- 
do da p. 208): . .decretada de afogadilho a "Lei 13 de Maio'% seus efei- 
tos foram os mais desastrosos. Os ex-escravos, habituados k tutela e a 
curatela de seus ex-senhores, debandaram em grande parte das fazendas e 
foram "tentar a vida" nas cidades; tentame aquele que consistia em: 
aguardente aos litres, mis6ria, crime, enfermidade e morte prematura. 
Dois anos depois do decreto da lei, talvez metade do nosso elemento li- 
vre ha via jk desaparecido!" 

Mais compreensivas e objetivas sao as opinioes emitidas pelos que sim- 
patizavam com os cclibertos". Sirva-nos de exemplo o seguinte escrito, es- 
tampado por A Redemp^ao (jornal de Antdnio Bento), era 27-6-1897, sob 
o titulo "Os Pretos Desaparecem deste Estado": "Depois da lei de 13 de 
Maio de 1888, tem-se notado que a raga preta vai desaparecendo aos pou- 
cos deste Estado. 

Afirmam alguns pessimistas e antigos escravocratas que a raga preta 
desaparece deste Estado porque, abusando da liberdade e entregando-se 
ao vicio da erabriagues tem morrido. 

Mentira e calunia contra essa infeliz raga que foi a causa de todas es- 
sas riquezas que poe este Estado acima de todos os outros. 

O excesso de barbaridade de que usavam os antigos senhores de es- 
cravos, o horror que essa pobre gente tinha ao caf6, que, sendo a base de 
toda a riqueza de seus senhores, era contudo a origem de todos os cas- 
tigos contra os infelizes escravos, as prepotencias das autoridades policiais 
que entendiam perseguir os libertos, impossibilitando-os a formar famflia, 
o desaforo com que os juizes de orfaos arrancavam os filhos dos libertos, 
mesmo casados, para po-los como escravos em casa dos antigos senhores, 
obrigavam os libertos a escolherem outros Estados aonde naturalmente en- 
contravam melhores autoridades, melhores patroes, e meios mais fdceis de 
viverem. 

Acresce ainda que a maior parte dos escravos vinham das antigas Pro- 
vincias do Norte para serem vendidos aqui e'nas Provincias do Sul, 

A barbaridade do comdrcio fazia com que se separassem os filhos das 
maes, maridos das mulheres, irmas de irmaos, e a facilidade de conse- 
guirem a falsificagao das matriculas fazia com que tudo isso se tornasse 
um fato normal, apesar das leis em contrfirio. 

Dada a lei ^urea que confraternizou todos os brasileiros, entenderam 
os libertos nortistas partir para os Estados de onde tinham vindo a pro- 
cura nao s6 de seus parentes, como de uma vida superior k que passavam 
neste Estado. 

A uberdade e a fertilidade dos terrenos do Norte para os generos de 
primeira necessidade, o pouco trabalho que precisavam para tirar da terra 
o necess£rio para viver, vai fazendo com que os libertos do Norte procurera 
suas antigas p£trias para serem mais felizes do que tem sido aqui. 

Acresce ainda que, neste Estado, d mais feliz o estrangeiro do que 
o nacional. 

Cada estrangeiro tem o seu cdnsul que reclama por qualquer injus- 
tiga que possa sofrer, e o brasileiro, especialmente o liberto, nao encon- 
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zontal da "populagao negra" acarretava, de fato, deslocamentos nas 

duas diregoes. Nenhuma fonte fidedigna conhecida descreve as pro- 

porgoes quantitativas desses deslocamentos. Dai ser necessario ape- 

lar-se para os indicios indiretos, contidos nos censos do fim do seculo 

XIX, como fizemos acima. O inconveniente de tal procedimento e 

obvio, pois somos forgados a basear-nos em inferencias de carater ge- 

ral, sem meios para distinguir o que, no aumento global da popula- 

gao, resulta do crescimento vegetative ou das migragoes. 

Ainda assim, um dado parece ser caracteristico; separando-se os 

tres principals contingentes demograficos da populagao paulistana na 

epoca, constata-se que a "populagao negra" apresenta o indice de cres- 

cimento relative mais baixo. Eis como se poderia resumir as indica- 

gees pertinentes (76): 

Quadro 3 

Incremento dos Diversos Grupos de Cor da Populagao da Capital 

(1886-1893). 

Contingentes Censo de 1886 Censo de 1893 
Demograficos Dados Numeros Dados Numeros 

Brutos Indices Brutos Indices 

Brancos Nacionais 24.249 100 44.748 184 

Brancos Estrangeiros 12.085 100 70.978 587 

Negros 3.825 100 5.920 154 

Mulatos 6.450 100 8.639 134 

O aumento quantitative da populagao negra e mulata, em mi- 

meros absolutos, num periodo em que ocorriam intensos e volumo- 

sos deslocamentos para outras regioes do estado de Sao Paulo ou 

do Brasil, indica que as entradas compensavam as saidas. No con- 

junto, porem, parece claro que as tendencias mais nitidas a concen- 

tragao na cidade partiam dos contingentes brancos, com predomi- 

tra aqui o apoio e a justiga quando pedem. 
Esta portanto explicada a razao pela qual os libertos vao pouco a 

pouco desaparecendo deste Estado". 
(75) —. ver referencias contidas nas citagoes da nota anterior. Veiga Filho es- 

timava em 1/3 a proporgao de libertos que abandonavam as fazendas, 
dispersando-se pelos centres urbanos (cf. Joao Pedro da Veiga Filho, Es- 
tudo Economlco e Financeiro sobre o Estado' de Sao Paulo, op. cit., pp. 
61-62). Adiante, o assunto ser^ retomado de forma sistemAtica. 

(76) —< Quanto aos estrangeiros, foram excluidos o pequeno niimero de afri- 
canos nos dois censos; doutro lado, por causa de sua pequena signifU 
cagao (e tamb&n por ser impossivel presumir-se a cdr da pele dos indi- 
viduos em questao), os 205 e os 490 africanos dos censos de 1886 e 1893, 
respectivamente, nao foram descriminados como ^estrangeiros" nos gru- 
pos de cor considerados. 
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nancia desproporcional dos brancos estrangeiros. Alias, no aumentb 

global de 79.392 individuos da populagao branca, acusado pelo cen- 

so de 1893 em relagao ao de 1886, os estrangeiros concorreram com 

58.893 individuos (ou seja, 74%) e os nacionais com 20.499 indivi- 

duos (ou seja, 26%). Por al se ve que, na verdade, eram os imi- 

grantes europeus que afluiam em massa, para "tentar a sorte'' na 

cidade (77). 

O negro e o mulato acompanharam essa tendencia de forma acen- 

tuadamente moderada, mesmo em compara^ao com os "brancos" na- 

cionais. Aventaram-se varias hipoteses para explicar essa diferenga 

de progressao; Lowrie e Joviano do Amaral, por exemplo, enfati- 

zam a provavel diluigao do mulato na populacao "branca", nas de- 

claragoes censitarias mas tambem pelo intercruzamento (78). Sem 

duvida, essas hipoteses esclarecem coisas que ocorriam de fato. Con- 

tudo, acredito que e na mobilidade horizontal da "populagao negra" 

que se encontra a principal explicagao das referidas tendencias. Tu- 

do indica que um setor dessa populagao, mais ou menos entrosado as 

ocupagoes artesanais e aos servigos urbanos (79), reagindo desfavo- 

ravelmente as condigoes da concorrencia com o imigrante, deslocou- 

se para outras cidades paulistas ou brasileiras, em que pudesse en- 
contrar aproveitamento condigno e reais oportunidades economicas. 

£sse setor, pelas indicagoes do censo de 1872, abrangia um forte con- 

tingente de libertos, no qual prevalecia mos "pardos" sobre os "ne- 

gros" na proporgao de 2,5:1. Com base nessas inferencias, e possivel 

presumir: 1.°) a parcela movel da "populagao negra" da cidade, que 

a abandonou, compunha-se de individuos ocupacionalmente qualifi- 

cados ou semi-qualificados, com experiencia parcial sobre o estilo "ur- 

bano" de vida e insatisfeitos com a situagao criada pela forte concor- 

rencia com os "estrangeiros"; 2.°) os mulatos provavelmente consti- 

tuiam o grosso desse segmento migrante da "populagao negra" pau- 

listana. As compensagoes para essas saidas eram quantitativas (e nao 

qualitativas). Procediam do conhecido exodo rural, que dispersou 

pelas cidades do estado, mas especialmente na Capital e em Santos, 

pequenas massas de trabalhadores rusticos, nas quais os "negros" 

prevaleciam numericamente sobre os "mulatos". As cidades, em par- 

(77) — O §xito com que o faziam 6 salientado na brllhante reconstrugao de 
Richard Morse, De Comunidade a Metrdpole, pp. 179-191. 

(78) — Veja-se Samuel Harman Lowrie, "O Elemento Negro na Populagao de 
Sao Paulo", Revista do Arqulvo Municipal, Ano IV — Vol. LXVIII, Sao 
Paulo, 1938, esp. pp. 17-18; Raul Joviano do Amaral, O Negro na Popu- 
lagao de Sao Paulo, Ms., Sao Paulo, 1961 (com prefdcio de Oracy No- 
gueira, esp. pp. 59-60), 

(79) — fisse setor jd era ponderdvel ao encetar-se o ultimo quartel do sdculo 
dezenove, como nos mostra o censo de 1872 (cf. R, Bastide e F. Fernan- 
des, Brancos e Negros era Sao Paulo, op. cit., pp. 42-46). 
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ticular as cidades em expansao economica e urbana, exerciam algum 

atrativo sobre esse tipo de trabalhador, pela carencia de candidates 

a servigos brutos ou pelas facilidades de acomodagao. 

Por ai tambem se pode langar alguma luz sobre a despropor- 

gao entre homens e mulheres na "populagao negra" de Sao Paulo. 

Tomando-se como referencia os dados dos censos de 1890 e 1893, te- 

mos o seguinte quadro: 

Quadro 4 

Incremento de Homens e Mulheres na uPopulagao Negra" da Capital 

1890-1893). 

Censo de 1890 Censo de 1893 

POPULACAO Homens Mulheres Homens Mulheres 

Dados Numeros Dados Numeros Dados Numeros Dados Numeros 

Brutos Indices Brutos Indices Brutos indices Brutos indices 

Negros 2.508 100 2.388 100 2.528 122 3.392 142 

Mulatos 3.027 100 3.369 100 3.731 123 4.908 145 

A desproporgao quantitativa existente em 1890 acentuou-se ainda 

mais em 1893. Ora, a mulher encontrou maior facilidade de ajusta- 

mento ao trabalho livre. De um lado, no regime escravocrata os ser- 

vigos domesticos, principalmente nas zonas urbanas, nao envolviam 

a mesma degradagao do seu agente que o duro "labor da roga". files 

provocavam maior contacto permanente com os brancos e facilita- 

vam as relagoes paternalistas ao velho estilo. Portanto, varias con- 

digoes favoreciam a estabilidade da "mulher negra", como e enquan- 

lo servigal domestica. Doutro lado, a concorrencia com o "estrangei- 

ro" nao assumiu de imediato, nesta area dos servigos urbanos, pro- 

porgoes tao dramaticas. O censo de 1893 demonstra que os "nacio- 

nais" retinham quase 42% das ocupagoes domesticas (sobre um to- 

tal de 14.104 ocupagoes), uma porcentagem excepcionalmente alta, 

em confronto com as demais. 

O essencial e que se entenda c fulcro socio-economico dessas ten- 

dencias. A "populagao negra" paulistana foi trabalhada e revolvida 

pelas convulsoes sociais e economicas que abalaram, simultaneamen- 

te, a estrutura geral do sistema de relagoes com o "branco" e a orga- 

nizagao do estilo de vida imperante na cidade. Ao mesmo tempo que 

se destruiam as acomodagoes elaboradas no passado, que projetavam 

o "negro" e o "mulato" em uma variada rede de ocupagoes e servi- 

gos apreciados como compensadores e ate nobilitantes, surgia toda 

uma nova configuragao social da vida economica, com crivos pro- 

prios de selegao dos agentes do trabalho. Dentro desses quadros, 
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aqueles que se reputavam os "melhores" (e que eventualmente po- 

deriam ter razoes objetivas para isso), viam-se deslocados e prete- 

ridos. Outros, que so contavam com a capacidade ou as aptidoes vir- 

gens da "forga bruta", acabayam logrando algum aproveitamento efe- 

tivo. For fim, em toda a teia das acomodagoes com os brancos, algu- 

mas estruturas revelaram-se mais persistentes. Os que tinham ou 

adquiriam lugar nessas estruturas, conquistavam razSes suplemen- 

tares "para ficar" ou "para vir" para a cidade. A instabilidade ou a 

estabilidade dos varies circulos da "populagao negra" relacionavam- 

se diretamente a sua vinculagao com a estrutura da economia e da 

sociedade. Porem, cumpre reter: 1.°) que somente em parte essa po- 

pulagao se compunha de elementos com experiencia ativa sobre o 

"meio urbano"; 2.°) que as transformagoes deste foram tao rapidas e 

profundas, que mesmo esses elementos se viram, de repente, como 

estranhos numa "cidade estrangeira"; 3.°) que as levas de pessoas 

pelas quais se promovia seu crescimento incessante nao tinham tra- 

quejo com os servigos urbanos e procuravam ocupagoes perifericas e 

uma existencia discretamente marginal; 4.°) que somente o estrato 

feminino da "populagao negra" teve, em bloco, condigoes favoraveis 

de transigao mais ou menos estavel para o novo estilo de vida. 

Nem todos esses aspectos podem ser analisados empiricamente. 

Contudo, isso nao e fundamental, do ponto de vista sociologico. O 

fundamental esta na evidencia incontestavel de que a transigao se 

processou em condigoes tumultuosas, atraves de movimentos demo- 

graficos que eliminavam os mais aptos para o estilo "urbano" de vi- 

da ou aumentavam ao maximo a proporgao de adventicios, prove- 

nientes do "eito" (como preferiu expressar-se, significativamente, um 

dos informantes, ressaltando sem querer a polaridade "rustica" des- 

sas levas humanas). For causa de sua integragao a rede de servigos 

urbanos, e a mulher (e nao o homem), que vai contar como agente 

de trabalho privilegiado — nao no sentido de achar um aproveita- 

mento ideal ou decididamente compensador, mas por ser a unica a 

contar com ocupagoes persistentes e, enfim, com um meio de vida. 

Se lembrarmos que o "elemento negro" saia da escravidao sem for- 

mas de vida social organizada, temos ai um sistema de referencia su- 

ficientemente amplo para indicar o que iria ser, para ele, a vida na 

cidade. Numa populagao continuamente lavrada por extensas recom- 

posigoes internas, crescentemente ajustada de modo marginal ou pe- 

riferico aos centros de interesses economicos, sociais e culturais do- 

minantes, e que expunha a mulher aos riscos de converter-se no "meio 

de subsistencia" do homem, mas sem as defesas suplementares da 

familia estavel e integrada, nao existiam probabilidades eficientes 

de pronta corregao dos focos de anomia social. Nela so existiam e 
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medravam, ao contrario, influencias favoraveis a perpetuaQao inde- 

finida e ao agravamento interminente dos fatores de desorganiza- 

<;ao da vida pessoal e social do "negro" ou do "mulato". 

Para se entender o fascinio das cidades sobre o animo das "le- 

vas negras" migrantes e preciso atentar para a importancia que elas 

tiveram no processo de desagregagao do regime servil. Nao era ape- 

nas como centro de atividades menos degradadas pelo trabalho es- 

cravo ou mais rendosas e dignificantes, que elas se impuseram a 

preferencia dos "libertos". Em Sao Paulo, foi nos centres urbanos 

que se constituiu, primeiro, uma opiniao publica desfavoravel aos 

excesses dos senhores e aos proprios fundamentos da escravidao; e, 

em seguida, foi neles que se estabeleceu toda uma rede organizada 

de conspiragao pela liberdade dos escravos, seja na fase da libera- 

^ao por via judiciaria (de Luiz Gama), seja na fase de luta direta 

contra o direito de propriedade escravista e de agitagao nas senza- 

las (de Antonio Bento). So em cidades como Sao Paulo ou Santos, 

por exemplo, existiam pessoas ou grupos de pessoas com autonomia 

economica, social e politica suficiente para enfrentar os "interesses 

negreiro3" e arrosta-los no terreno da agao. Por isso, para essas ci- 

dades convergiam os escravos em fuga ou os libertos, que deman- 

davam esconderijos, protegao ou orientagao contra as perseguicoes 

preparadas por seus algozes; e nelas (especialmente na ultima), e 

que puderam erigir os seus famosos redutos (80). Nesse sentido, a 

cidade afirmava-se como um simbolo e uma promessa de liberda- 

de (81). Viver nela, pura e simplesmente, parecia aos olhos dos que 

<80) — Ali£s, Rodrigues Alves salientava, em seu relatdrio de 1888: "Em v^rios 
municipios os proprietaries agricolas sobressaltaram-se a cada passo com 
a fuga em massa de escravos, que, armados, correm as estradas em bus- 
ca de centres, onde o apoio de uns, a tolerancia de outros e a indife- 
renga da maior parte, sem medir o perigo que dessa ilegal aglomeragao 
resulta para todos, dd-lhes a esperanga de impunidade" (cf. Relatdrio 
Apresentado a Assembleia Legislativa Provincial pelo presidente da Pro- 
vincia Exmo. Sr. Dr. Francisco de Paula Rodrigues Alves no dia 10 de 
Janeiro de 1888, op. cit., p. 7). Sobre os diferentes aspectos do assunto, 
veja-se, especialmente: Dr. Antonio Manuel Bueno de Andrade, "A Abo- 
ligao em Sao Paulo. Depoimento de uma Testemunha", O Estado de 
Sao Paulo, 13-V-1918; Evaristo de Moraes, A Campanha Abolicionista 
(1879-1888), op. cit., esp. pp. 264-266 e 305 e sets.; Jos6 Maria dos Santos, 
Os Republicanos Paulistas e a Aboligao, op. cit., esp. p. 177 e sets.; Al- 
fonso Schmidt, A Marcha. Romance da Aboligao, Editora Anchieta Ltda., 
Sao Paulo, 1941, esp. pp. 122-124, caps. VIII-IX; Maria Paes de Barros, No 
Tempo de Dantes, op. cit., pp. 131-133. Para uma an^lise socioldgica do 
fenomeno e maiores referdncias bibliogrificas: H. Bastlde e F, Fernan- 
des, Brancos e Negros em Sao Paulo, op. cit., p. 46 e sets.; e quanto a 
an^lise estatistica da distribuigao da "populagao de cor" por Areas urba- 
nas, cf. S. H. Lowrie, art. cit. (esp. a conclusao condensada na p. 54). 

<81) — E" preciso lembrar-se que o "neg^o*, representava a liberdade como algo 
tangivel e uma reivindicagao suprema. Evaristo de Moraes descreve uma 
situagao tipica para se compreender isso, erabora relativa ^s lutas aboli- 
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saiam do cativeiro uma condigao ideal para se despojarem mais de- 

pressa do que houvesse de ignobil no estado de "escravo" ou de 

^liberto". 

Todavia, a realidade era outra. Sem ser propriamente hostil 

.ao "negro", a cidade de Sao Paulo quebrou rapidamente a sua liga- 

gao com o passado rural. Nao foi, apenas, a cultura popular que entrou 
em crise (82). Algo mais complexo sucedeu: entre o fim do sec. XIX e 

o comego do sec. XX, a cidade cresceu demais para orgulhar-se dos 
"antigos costumes", mas ainda era demasiado provinciana para romper 

com eles de modo substancial e segundo um "estilo urbano de vida" O 

negro ou o mulato nao encontravam, nela, as vantagens tipicas da 

grande cidade, em particular as possibilidades de isolamento cultu- 

ral, de tolerancia e de emprego em massa; e, doutro lado, tambem 

nao contavam com as vantagens das "cidades" convicta ou confor- 

madamente rurais brasileiras, a estabilidade social, a vigencia de 

concepgoes tradicionalistas e as compensagoes da economia de sub- 

sistencia. Essa dubiedade, caracteristica da fase de transigao, ex- 

punha os elementos de extragao rustica a estranhas contradigoes. O 

comportamento "urbano" existia nas intengoes e nas aspiragoes dos 

agentes humanos, na ansia de converter Sao Paulo numa cidade "cul- 

ta", "moderna" e "civilizada". So os que estavam absorvidos na "cor- 

rente do progresso" sintonizavam-se com semelhante estado de espi- 

rito — ou seja, os "circulos avangados" das camadas dominantes e os 

imigrantes empenhados no enriquecimento rapido. No intimo e fora 

da vida pratica, cada qual arcava com as arestas de alguma especie 

de rusticidade, herdada de diferentes maneiras por brasileiros ou es- 

trangeiros de todas as camadas sociais. O "progresso" era, pois, mui- 

to exterior e nada possuia de homogeneo, Nao se toleravam eviden- 

cias por demais notorias de comportamentos que levantassem a sus- 

peigao de que a comunidade fosse "atrasada" e "provinciana". Mas, 

cada qual saia dessa condigao como podia, atraves de estfmulos ou 

de procedimentos que trabalhavara os individuos em fungao das cir- 

cunstancias que cercassem o seu envolvimento nas atividades eco- 

nomicas. 

O impacto dessa situagao externa sobre o "elemento negro" e sur- 

preendente. file se viu tolhido nos anseios de perpetuar a parcela da 

heranga cultural, que atravessara a escravidao ou se formara gragas 

cionistas: entao, se sabia em Sao Paulo que os pretos reagiam contra 
os soldados, gritando: "Liberdade ou morte!" Viva a liberdade! Aqui 
ningu&n se rende. Preferimos morrer!" (op. cit, p. 306). 

<82) — Sobre a crise da cultura popular em Sao Paulo, vista numa perspectiva 
histdrico-sociologica, cf. F. Fernandes, Folclore e Mudanga Social na Ci- 
dade de S&o Paulo, Edltdra Anhambi S. A., Sao Paulo, 1961, pp. 27-34. 



a ela (83). Contudo, ficou imobilizado dentro de um tradicionalismo- 

tosco e inoperante. Ambas as coisas relacionam-se, estmtural e dina- 

micamente, com o destino encontrado pelo negro e pelo mulato na- 

quele ambiente urbano. Ate providencias policiais foram tomadas pa- 

ra impedir a "revivescencia"", a noite, de "antigos usosM, que pertur- 

bariam o sossego e, talvez, o decoro da populagao branca (84). As. 

perdas culturais dai resultantes nao foram, porem, compensadas pe~ 

ia aquisigao de valores culturais alternatives. A margem das ativi- 

dades estrategicas para a urbanizagao dos modos de pensar, de agir 

e do estilo de vida, acabaram nao participando, sequer superficial e 

esporadicamente, das "tendencias do progresso". As transformagoes. 

sofridas pela macumba ilustram cabalmente essas interpretagoes. Nao 

possuindo autonomia social para associar-se atraves de valores cultu- 

rais proprios, de cunho autenticamente "sagrado" e ''tradicional", a 

"populagao negra" perdeu a possibilidade de zelar pela pureza de seus. 

cultos e acabou assistindo a perversao da macumba pelo branco (85). 

Em consequencia, deixou de beneficiar-se das fungoes construtivas 

desses cultos, que requerem um minimo de aglomeragao e oferecem 

ao negro oportunidades de afirmagao pessoal ou coletiva, atraves da 

vida social organizada (86). 

fisse exemplo revela duas coisas essenciais, Primeiro, as orien- 

tagoes urbanas do crescimento economico e socio-cultural da cida- 

de nao favoreciam — ao contrario: solapavam e impediam — a per- 

sistencia da parcela da heranga cultural que poderia servir de fulcro 

para a reorganizagao integrada e autonoma dos padroes de exis- 

(83) — Arthur Ramos aponta alguns aspectos dessa heranga cultural, que nao 
chegou a transplantar-se de todo para as fazendas de Sao Paulo, mas po- 
de ser assinalada em varies dos seus componentes —• cf. "O Espirito As- 
sociativo do Negro Brasileiro", Revista do Arquivo Municipal, Ano IV — 
Vol. XLVII, Sao Paulo, 1938, pp. 105-126. 

(84) —' Joao Pedro da Veiga Filho, Estudo Economico e Financeiro sobre o Es- 
tado de Sao Paulo, cf. informagdes das pp. 61-€2, As referidas medidas 
foram aplicadas de forma universal, no interior e na Capital do Estado. 
Os jornais paulistanos verberavam-nas, quando as ocorrdncias assumiam 
o teor de arbitrariedades contra pessoas; mas, toleravam-nas ou aprova- 
vam-nas, com excegao de A Redempgao, quando pareciam relacionadas 
com o fito de "policiar os costumes", "manter a moralidade" ou "coibir 
prciticas fetichistas". 

(85) — Roger Bastide, "A Macumba Paulista", in Estudos Afro-Brasileiros, l.a 
Sdrie, Boletim LIX, Cadeira de Sociologia I, Faculdade de Filosofia, Cien- 
cias e Letras da Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, 1946, pp. 51-112. 

(86) — Sobre a import&ncia socializadora e integrativa dos cultos magico-reli- 
giosos de origem africana; Rend Ribeiro, Cultos Afro-Brasileiros do Recife: 
Um Estudo de Ajustamento Social, Publicagao do Instituto Joaquim Na- 
buco, Recife, 1952. Octdvio da Costa Eduardo, The Negro in Northern 
Brazil, University of Washington Press, Washington, 1948, caps. V-VI; e 
Melville J. Herskovits, "The Social Organization of the Candomble", Anais 
do XXXI Congresso Internacional de Americanistas, Editora Anhembi, Sao 
Paulo, 1955, Vol. I, pp. 505-532. 
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tencia do negro, conforme uma configuracao civilizatoria riistica. 

Segundo, essas orientagoes nao eram sulicientemente fortes, envol- 

ventes e plasticas para produzir efeitos analogos noutras diregoes, 

o que facilitou (e ate estimulou) a perpetuagao de um horizonte cul- 

tural tradicionalista, de conteudo pre-letrado e de sentido anti-ur- 

bano, que logo se converteu no fator invislvel e fatal do bloquea- 

mento, da inercia e do malogro do negro na historia cultural da ci- 

dade. Os demais grupos etnicos, nacionais ou estrangeiros, tambem 

eram portadores de uma heranga rural e tambem a perpetuaram 

parcialmente. Contudo, eles tiveram chances de entrosarem-se, mais 

ou menos, com as "exigencias da situagao", modernizando seus esto- 

ques de ideias, de comportamentos ou de valores nas areas vitais a 

participagao vantajosa nas tendencias e nos proventos da urbaniza- 

gao. Estabeleceu-se, portanto, um terrlvel circulo vicioso. A partici- 

pagao marginal e improficua nos papeis socio-economicos de real im- 

portancia estrategica excluia o negro, como "agente" ou como "be- 

neficiario", do crescimento urbano. Essa exclusao, por sua vez, acen- 

tuou e agravou o isolamento economico, social e cultural do negro, 

aumentando sua dependencia e, provavelmente, o seu apego a uma 

heranga socio-cultural impropria e desvantajosa. Os efeitos acumu- 

lativos dessa interagao de fatores encadearam-se de tal modo, que 

fizeram do elemento negro o unico agrupamento humano da cidade 

em que nao se revela um minimo de sincronizagao entre as tendencias 

e os produtos da "urbanizagao", da "mobilidade social" e da "secuia- 

rizagao da cultura". 

Esta claro que a alternativa, que foi eliminada historicamente, de 

ajustamento a cidade com manutengao dos valores centrais da he- 

ranga" cultural afro-brasileira, conduziria a padroes conscientes, de- 

sejados e sistematicos de isolamento, envolvendo assim um tipo de 

segregagao espacial e racial que nao encontra aprovagao na tradi- 

gao cultural brasileira. E' discutlvel saber se ela seria melhor para 

o "destino social do negro" na cidade. Onde a referida perpetuagao 

produziu efeitos positives, na sociedade brasileira, as condigoes de 

interagao economica e social dos "negros" com os "brancos" eram 

compatlveis com uma relativa autonomia cultural dos grupos etni- 

cos em presenga e nunca chegaram a ameagar os padroes basicos 

de isolamento inconsciente, dissimulado e difuso, sancionados por 

aquela tradigao. O que importava, na analise, era acentuar, pelo 

contraste, as implicagoes dinamicas da situagao do negro na comu- 

nidade paulistana. As expectativas de comportamento, polarizadas 

em torno do sistema axiologico e moral da comunidade, impunham 

coercitivamente a aboligao de certos "usos" e "costumes", mas tole- 

ravam (e sabemos pela documentagao historica que toleravam com 
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simpatia e ate com regozijo) a perpetuagao de outros, tambem ex- 

traidos dos "mores antigos". Isso sublinha a existencia de um clima 

moral, que desafiava o negro na pior direQao possivel. As pressoes 

diretas ou indiretas selecionavam os ajustamentos em que ele apa- 

recia como o equivalente e o substitute do "escravo" ou do "liberto" 

na sociedade livre. Dai a valorizacao positiva daquela parcela da 

heranga cultural que regulava, tradicionalmente, tais ajustamentos. 

Para reagir contra essas pressoes e tentar defender-se delas, o negro 

apegou-se obstinadamente as facilidades do alheamento e da reclu- 

sao, oferecidas pelos micleos urbanos. Com isso, tomou parte sa- 

liente na elaboragao de ajustamentos que elevavam ao maximo os 

frutos negatives do padrao brasileiro de isolamento difuso-assiste- 

matico e que, ao mesmo tempo, fomentavam sua sujeigao indefinida 

a uma heranga cultural funesta. 

Era inerente a dinamica da "vida na cidade", pois, certas condi- 

goes exteriores constantes, que liberavam e fortaleciam compulsoes 

psico-sociais altamente destrutivas para o equilibrio psicologico do 

negro ou para a sua integragao a ordem social. Alguns testemunhos 

sobre casos relativamente freqiientes permitem estabelecer como es- 

sas compulsoes operavam, levando o negro a agir irracionalmente 

Cou seja, sem uma consciencia clara de seus interesses ou de seus 

fins nas relagoes com outros; ou a agravar a irracionalidade de ajus- 

tamentos de per si irracionais, provocatives e ruinosos. Simplifican- 

do as coisas, seria possivel reduzir a tres as constelagoes psico-sociais 

que governavam, no period© escravocrata, os ajustamentos do liberto 

ao trabalho livre: a nogao de que liberdade significava plena dispo- 

sigao da pessoa sobre si mesma, cujo corolario pratico dava a cada 

individuo o arbitrio de decidir quanto, onde e como trabalhar; a re- 

presentagao segundo a qual a dignidade do homem livre e incompa- 

tivel com servigos degradantes; e o principio pre-capitalista de que 

a dedicagao ao trabalho deve ser regulada pelas necessidades de con- 

sumo do individuo com seus dependentes. Essas concepgoes opera- 

vam nas acomodagoes do trabalho livre com o regime servil sem pro- 

duzir atritos violentos e, principalmente, sem fomentar a exclusao do 

negro como agente de trabalho livre. Couty escrevia que, "no Brasil, 

o negro so deseja uma felicidade, um direito: o de nao fazer nada" 

(87). Nao obstante, ao converter-se em liberto assumia, gradualmen- 

te, as obrigagoes que o tornavam em promissor agente economico. Ao 

descrever este process© na sociedade carioca, Rugendas assinalava 

que o liberto permanecia nas vizinhangas do antigo local de trabalho 

e projetava-se em varios tipos de atividades, alcangando "em pouco 

(87) — L. Couty, L'Esclavage au Bresil, op. cit., p. 72 (grifado no texto). 
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tempo um grande bem-estar" e logrando, nas cidades, exito aprecia- 

vel em ocupagoes lucrativas ou consideradas. Por isso, chegou a as- 

severar (88): "A populagao negra livre e, sob varies aspectos, prin- 

cipalmente por seu futuro, uma das classes mais importantes da co- 

Ionia. Isso e, especialmente, verificavel com relagao aos crioulos pro- 

priamente ditos, aos negros nascidos na America". Os inconvenien- 

tes eram tolerados e, eventualmente, corrigidos ao sabor das circuns- 

tancias ou das necessidades. Saint-Hilaire, por exemplo, refere-se a 

um crioulo negro, que Ihe servia de camarada, o qual, "orgulhoso 

de sua dignidade de homem livre, tinha o mais profundo desprezo 

pelos trabalhos que se consideram como apanagio do escravo", a pon- 

to de nao ir ao riacho para pegar agua para si proprio, pois entendia 

ser essa obrigagao de outro camarada (89); e, em varias passagens, 

descreve pitorescamente as peripecias ou os contratempos associados 

a irregularidade dos trabalhadores e dos fornecedores. Contudo, no 

contexto de uma crise social convulsiva, em competigao intensa com 

outros agentes de trabalho preferidos e sob a egide exclusiva da 

livre-concorrencia, o liberto perdeu as antigas oportunidades de re- 

educagao pela experiencia e de ajustamento gradual as obrigagoes 

economicas ou sociais que contraia com a liberdade. De um lado, nao 

encontrava nos brancos as velhas disposigoes de tolerancia; ao con- 

trario, muitos deles, principalmente os fazendeiros, viam no liberto 
o ex-escravo e tentavam trata-lo como tal (90). De outro, aqueles 

ajustamentos adquiriram, na ordem social competitiva, o teor de ver- 

dadeiras anomalias. Os fazendeiros nao se conformaram nem com o 

seu senso de auto-determinagao nem com as conseqiiencias do tra- 

balho irregular, governado pelas necessidades de subsistencia (91). 

Eis como um fazendeiro condensava as censuras que se erguiam ao 

liberto, como agente de trabalho livre: "Se vao para uma fazenda co- 

mo camaradas, poucos dias param. Sao excessivamente exigentes, 

morosos no trabalho, param a cada momento para fazer cigarro e fu- 
mar; nas horas de refeigao demoram-se indefinidamente, bem pou- 

(88) — Joao Mauricio Rugendas, Viagem Pitoresca atraves do Brasil, tradugao de 
Sergio Mllliet, Livraria Martins Editora, Sao Paulo, 1940, p. 192 (la. edigao: 
1835). Allots, Evaristo de Morais informa que os libertos tentavam perma- 
necer, em Sao Paulo, na mesma localidade, s6 evitando as fazendas em 
que tivessem sofrido os "rigores do cativeiro" (cf. A Campanha Aboli- 
cionista, op. cit., p. 308). 

(89) — Veja-se Auguste de Saint-Hilaire, Voyage dans les Provinces de Saint-Paul 
et de Sainte-Catherine, A. Bertrand, Libraire £diteur, Paris, 1851, vol. I, 
pp. 297-298. 

(90) — Veja-se, especialmente, A Provincia de Sao Paulo, editorial de 24-1-1888; 
conforme, ainda; Correio Paulistano, editorial de 18-1-1888; e A. de E, Tau- 
nay, Historia do Cafe no Brasil, vol. 8, pp. 177-178. 

(91) — Veja-se especialmente, as consideragoes expendidas em artigo de A. Jos6 
da Costa Wilk, em A Provincia de Sao Paulo, 1-5-1888. 



— 58 — 

cos se sujeitam a fazer um feixe de lenha, etc. Qualquer observagao 

que se Ihes fa<?a recebem como ofensa, e formalizando-se dizem que 

sao livres, largam a ferramenta e la se vao" (92). Faltava ao liberto, 

portanto, a auto-disciplina e o espirito de responsabilidade do traba- 

ihador livre, as unicas condigoes que poderiam ordenar, espontanea- 

mente, a regularidade e a eficacia do trabalhador no novo regime 

juridico-economico. Como existia a alternativa de substitui-lo, pois 

os imigrantes eram numerosos e tidos como "poderosos e inteligen- 

tes trabalhadores" (93), as fricgoes engendradas pela persistencia da~ 

quelas tres constelagoes psico-sociais eram fatais ao negro e ao mu- 

lato. files nao so perdiam terreno na competigao ocupacional e eco- 

nomica. Passavam a ser vistos sob um prisma em que o "escravo" 

desqualificava o "liberto", como se fossem, de fato, substancialmente 

"vagabundos", "irresponsaveis" e "inuteis". Adquiriam, em suma, uma 

reputagao desabonadora, que iria bani-los do mercado urbano de tra- 

balho ou forga-los a lutar, arduamente, na orla das ocupagoes inde- 

sejaveis ou insignificantes (94). 

As informagoes coligidas diretamente de negros, mulatos ou bran- 

cos, que viveram na cidade no primeiro quartel deste seculo (95), 

salientam as conseqiiencias devastadoras dessas atitudes e dos com- 

portamentos reativos que elas provocavam. De acordo com essas in- 

formagoes, entre os elementos vindos do interior prevaleciam os mo- 

gos. Os velhos preferiam continuar com as fainas agricolas, com 

freqiiencia mesmo nas fazendas em que foram escravos. Em sua 

maioria, nao conheciam bem as ocupagoes e os servigos urbanos, 

vivendo de trabalhos manuais rudes. Encontravam-se alguns aju- 

<92) — Publicagao de correspondencia de Campinas, na secgao livre de A Provm- 
cia de Sao Paulo, 23-3-1888. 

(93) —■ Veja-se a manifestagao da Assembl^ia Legislativa Provincial de Sao Paulo, 
aprovada na sessao de 13-3-1888 e publicada por O Correio Paulistano, 
27-4-1888. 

<94) — Eis como Richard M. Morse condensa suas conclusoes, confrontando a si- 
tuagao do negro com a do imigrante: "A cidade, entretanto, nem sempre 
era assim generosa para com os que ai tentavam a fortuna. Os ex-escra- 
vos que vinham em grandes quantidades das fazendas habitavam muitas 
vezes casebres miseraveis, trabalhando mediante salaries infimos em ser- 
vices como a coleta de lixo, que os brancos consideravam indignos. Os 
opositores da emancipagao afirmavam que eram principalmente eles que 
aumentavam o numero de alcoolatras, criminosos e vagabundos. Paladi- 
nos do liberalismo, por outro lado, negavam que fossem os ex-escravos ou 
outros brasileiros os parasltas que se propalava" (De Comunidade a Me- 
tropole, op. cit., pp. 190-191). 

(95) — As lacunas da documentagao hlstdrica sdbre a situagao economica e social 
do negro aconselharam a apelar para os testemunhos dos agentes huma- 
nos. O principal informante. Sr. Jos6 Correia Leite, por^m, sdmente possuia 
conhecimento pessoal dos anos posteriores ao inicio do seculo, relatan- 
do ocorrencias anteriores com base em lembrangas mantidas na tradigao 
oral. 
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dantes de pedreiros; mas, a maior parte dos homens fazia biscates, 

isto e, "os servigos que calhavam", recebendo por dia ou por em- 

preitada. As mulheres trabalhavam como criadas, havendo ainda 

quem preferisse a mucama e a cozinheira "de cor". Um informan- 

te esclareceu, ainda: "Agora ha muito pre to como pedreiros e ate 

como vendedores de frutas e de coisas. Antigamente, os italianos e 

os Portugueses e que se dedicavam a esses servigos de venda. Os 

pretos os estao substituindo. Tambem nao se via muito preto como 

oficial [nos oficios]. O branco e que ocupava esses lugares". Em 

seu entender, no ramo em que trabalhava, o da carpintaria e da 

marcenaria, "o servigo dos pretos nao era pior que o dos brancos. 

Pior que eles eram os polacos" (96). "Essa e uma raga muito pior 
que os negros. files e que estragaram a profissao". Pelas indicagoes 

de uma das historias de vida, o negro tinha de agir com grande opor- 

tunismo, "aceitando o que aparecesse", e quase sem fazer exigencias. 

Servir de carregador, aceitar servigos de limpeza de casas, entregar 

folhetos ou transportar cartazes, trabalhar nas cavalarigas, como 

servigais nas pensoes ou como ajudantes de pedreiros, de carpintei- 

ros, de pintores, etc. Um dos informantes vendia doces feitos pela 

mae; mas parece que os vendedores ambulantes, Portugueses e ita- 

lianos, e posteriormente a instituigao das feiras livres acabaram por 

liquidar a presenga da mulher, do menor e em alguns casos do adul- 

to ou do velho negro no pequeno comercio de doces, quinquilharias, 

verduras, sorvetes, quitutes, pinhao e castanha cozidos, ervas, etc. 

(97). Os servigos que oferecessem perspectivas lucrativas, mesmo 

que fossem modestas, como o de peixeiro, o de jornaleiro ou o de 
-engraxate, eram feitos pelos italianos. Com insistencia, as informa- 

goes indicam que os negros se viam obrigados a trabalhar para os 

italianos em condigoes "escorchantes". fistes demonstravam inte- 

resse, amizade e caridade; porem, o que tinham em mira seria a "ex- 

ploragao do negro", onde e como pudessem, inclusive sob o arlificio 

de atrair menores para seus lares, trata-los "como filhos" e obter 

deles prestagao gratuita de servigos. Todavia, os informantes negros 

« mulatos nao escondem as "cabegadas" que foram dadas, por falta 
de "experiencia" ou de "amparo moral". Reconhecem a inconstancia 

ao trabalho, a volupia de trocar de ocupagoes e, mesmo, a matrei- 

rice com que alguns negligenciavam as obrigagoes contraidas, se 

conseguissem embolsar, adiantadamente, o pagamento dos biscates. 

(96) — Note-se; o informante em questao e filho de frances e seu pai empre- 
gara um negro como lustrador em sua oficina. 

497) — A respeito do assunto, vejam-se tamMm os dados fomecidos por ErnSnl 
da Silva Bruno, Histdria e TradiQdes da Cidade de SIo Paulo, op. cit., 
esp. pp. 1.134, 1.137, 1.139-1,141, 1,146 e 1.175. 
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"Cagoavam" dos imigrantes (dos italianos em particular), nao tan~ 

to porque trabalhassem duramente, mas porque se privavam de to- 

do conforto — boa alimenta^ao, vestu^rio decente, prazeres, etc. — 

para "guardar dinheiro". Por isto ou por aquilo, ocorriam com fa- 

cilidade pequenas explosoes. Contudo, os informantes brancos foca- 

lizam muito mais os efeitos negatives da irregularidade, do relaxa- 

mento e da displicencia no trabalho, que os atritos. Somente um 

caso de certa gravidade foi apontado com ressentimento: o pal de 

um dos informantes, de origem francesa, montou um botequim, co- 

locando a testa do mesmo um "preto de sua confianga". fiste "fez 

uma sujeira", deixando o protetor sem nada. O negro seria docil e 

prestativo, quando "bem tratado"; o mal estaria em que "ele nao tern 

cabega". De fato, os atritos registrados envolviam, em regra, confli- 

tos de expectativas de comportamento, tendo comumente por prota- 

gonistas negros ou mulatos jovens e representantes das familias tra- 

dicionais. Ou a empregada "preta" queria que tratassem seu filho 

"como gente'' ou ficava chocada com a desconsideragao ostensiva no 

trato com os patroes, com seus filhos e com seus amigos; ou o traba- 

Ihador "preto" ressentia-se com o "orgulho" dos patroes, dos colegas 

e dos fregueses. O resultado constante de tais atritos cifrava-se no 

abandono imediato do trabalho, as vezes precedido de um desabafo 

emocional pelo "ofendido". fisses destemperos eram facilitados pela 

propensao dos ex-senhores, mencionada tenazmente pelos informan- 

tes negros e mulatos, de se recusarem a pagar pelo "servigo de ne- 

gro" ou pela inclinagao altemativa de atribuir-lhe um valor vil, em 

flagrante contraste com o que sucedia, em situagoes analogas, no in- 

tercambio com os estrangeiros. Isso criava, no animo do negro, a con- 

vicgao de que os brancos de familias tradicionais sentiam "odio dos 

negros" por causa da Aboligao, e vingavam-se deles, humilhando-os e 

substituindo-os, "de proposito", pelos imigrantes. 

E' provavel que tal coisa acontecesse em numerosos casos, pois 

alguns depoimentos de membros dessas familias lembram reiterada- 

mente a "ingratidao dos negros", o seu "espirito interesseiro", etc. 

Todavia, um dos principals informantes do grupo negro demonstrou 

que o paternalismo tradicionalista ainda possuia enorme importan- 

cia pratica. Em suas explicagoes, ele separou "os negros da casa 

grande" dos "negros do eito". Os primeiros teriam aproveitado "mui- 

ta coisa" em contacto com o branco. Os homens e as mulheres re- 

ceberam uma educagao melhor e ficaram com ideais de vida mais 

altos. Muitos homens sabiam, ate, ler e escrever; todos possuiam 

melhores maneiras, imitadas dos antigos senhores. Alem disso, al- 

guns estabeleceram relagoes de amizade com os brancos, "quando 

nao eram parentes por concubinato", convertendo-os, portanto, em 
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protetores quase certos. As mulheres, por sua vez, aprenderam mul- 

ta coisa sobre a administragao de uma casa, sabendo cuidar dos ser- 

vigos domesticos, da cozinha a costura. Abolida a escravidao, esses 

elementos tinham maiores probabilxdades de encontrar melhores co- 

locagoes que os outros. A protegao do branco abria duas compen- 

sagoes fundamentais: a heranga das roupas usadas; o "cartucho" pa- 

ra algum emprego melhor. O problema do vestuario era muito gra- 

ve; sem boa aparencia, o negro nao podia pleitear uma colocagao 

com perspectivas. No entanto, naquela epoca o negro "nem podia 

pensar em roupas de casimira'7, por demais dispendiosas. Gragas ao 

protetor branco, alguns herdavam ate fraque e cartola, que usa- 

vam nas grandes festas. Doutro lado, o "pistolao" servia para abrir 

caminho para os melhores empregos que poderiam alcangar, nos es- 

critorios ou, principalmente, no funcionalismo. Nao passavam, no 

fundo, de empregos modestos, de mogos de recados, serventes, con- 

tinuos ou, muito raramente, de escriturarios. Mas, conferiam boa 

renda e prestigio, em comparagao com os demais. Por isso, pela de- 

cada de 20 esse estrato da populagao negra comegava a aparecer 

como a elite de cor paulistana ou, na linguagem do informante, "os 

pretos de salao". Os que sairam do eito, em contraste, sofreram ter- 

rivelmente com a Aboligao e a fixagao na cidade. "Nao sabiam fa- 

zer nada. So trabalhavam na roga. Eram os chamados negros da 

lavoura. Nao sabiam ler e escrever, em regra, e nao possuiam pro- 

tetores. files sofreram muito, pois ficaram largados a si proprios. 

Mai vestidos, analfabetos, sem protegao, ficaram vivendo aqui e all 

de expedientes". Os homens e as mulheres desse segmento forma- 

vam a camada "mais desqualificada" e "pauperrima" da populagao 

negra. "Os que so se vestiam de brim e os que tinham menos tra- 

quejo na vida social e para o trabalho". lam com o mesmo terninho 

de brim surrado a toda parte, inclusive nas festas e enfrentavam 

enorme dificuldade para encontrar "bons empregos", pelo menos no 

sentido em que os imaginavam como tais. "Nao existia o russo da 

prestagao e ninguem podia pensar em comprar a credito, como ho- 

je. Comprando a credito, os negros hoje parecem todos iguais e com 

pouco dinheiro qualquer um pode vestir-se bem". Conhecendo mal 

o branco, temiam expor-se diante dele e submetiam-se, passivamen- 

te, aos seus desejos. Nao se arriscavam a pleitear empregos melho- 

res nem a romper com as expectativas que condenavam o negro a 

uma vida dura, ingrata e sem compensagoes. Timidos e ingenuos, 

preferiam sofrer calados e isolar-se ate dos companheiros melhor 

sucedidos. 

E' impossivel determinar ate onde os desajustamentos do ne- 

gro e do mulato foram, de fato, regulados por suas ligagoes com o 
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mundo dos brancos — com os seus valores, o seu estilo de vida e a 

sua influencia. Uma coisa, porem, parece certa: nas migragoes para 

a cidade, os negros com maior familiaridade e intimidade com as 

pessoas e o padrao de vida dos ex-senhores tinham maiores proba- 

bilidades de exito. Ainda assim, o paternalismo ja nao podia pre- 

encher as mesmas fun^oes construtivas que na antiga ordem tradi- 

cionalista. A questao e simples. No contexto social em transforma- 

^ao, o branco procurava, ansiosamente, liberar-se de todas as obri- 

gagoes que pesavam, no passado, em suas relagoes com o escravo ou 

com o liberto. fisse foi o sentido moral do processo abolicionista e 

sua forma historica final. O negro entrou em plena posse de sua 

pessoa e da responsabilidade de cuidar de seus interesses ou do seu 

destino. As obrigagoes morals so foram redefinidas e aceitas de ma- 

neira ultra-seletiva. Do contrario, nao haveria fortuna privada que 

pudesse suportar o peso do humanitarismo responsavel nem presti- 

gio que fosse capaz de resistir a um trafico tao grande de influen- 

cias. O paternalismo das familias tradicionais protegeu o negro, mas 

segundo regras estritas, impostas pelas circunstancias criadas pelo 

regime de trabalho livre numa economia capitalista em crescimen- 

to. Doutro lado, esse criterio perdeu sua razao de ser como forma 

normal de relagao entre o branco e o negro, e sua inobservancia de- 

via ser acentuada numa cidade como Sao Paulo, na qual a crise do 

"antigo regime" foi mais extensa e mais rapida que em outras lo- 

calidades do Brasil. No regime escravocrata, a protegao ao liberto 

respondia aos interesses senhoriais. Tratava-se de garantir a esta- 

bilidade e a expansao dos pequenos nucleos estanques ou interde- 

pendentes de trabalho livre, que nao podiam ser exercidos, por au- 

sencia ou escassez de pessoal, por agentes brancos (98). Em tais 

condigoes socio-economicas, era facil regular os interesses das gran- 

des familias com a carreira dos libertos como assalariados ou semi- 

assalariados. A eclosao em massa do ex-escravo como agente po- 

tencial de trabalho livre destruiu a aplicabilidade universal do cri- 

terio e liquidou com sua eficiencia como recurso de peneiramento 

socio-economico. Dificilmente a persistencia do paternalismo, na es- 

cala em que ela se deu e marcadamente como um processo de defesa 

<la posigao das grandes familias na estrutura de poder da sociedade 

nacional, poderia beneficiar, em grosso, toda uma categoria de ex- 

(98) — Ali&s, a gradual expansao do trabalho livre, em conexao e como pro- 
duto da crise na renovagao da mao-de-obra escrava, fdz com que o tra- 
balhador europeu se encarregasse, antes da Aboli^ao, de inumeras atri- 
bui^oes do liberto. Isso mostra que a protegao ao liberto, como efeito 
do paternalismo tradicionalista, prendia-se & falta de outras alternati- 
vas (vejam-se sobre o assunto, especialmente as indicagoes de Agostinho 
Marques Perdigao Malhetros, A Escravidao no Brasil, op. clt., pp 187-191). 
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escravos. Parece que, na verdade, os "negros da casa grande" ou do 

"sobrado" tiveram certas vantagens relativas, atraves de suas liga- 

^oes com os brancos, na competigao por seguranga com os "negros do 

eito" ou da "lavoura". O que isso representou, como mecanismo de 

ajustamento do liberto ao mundo urbano, nao pode nem deve ser exa- 

gerado. Cada familia tradicional "protegeu" um mimero Infimo de an- 

tigos ex-escravos ou libertos, concebidos como "crias da casa". O 

numero deles, na cidade, tambem parece ter sido pequeno, parti- 

cularmente em confronto com a massa de deserdados largada a seu 

proprio destino. Mais tarde, esse pequeno numero ira desempenhar 

um papel historico consideravel, como foco de inconformismo e de 

agitagao contra a situagao do negro na sociedade paulistana. Mas, 

isso tambem nao. seria motivo para justificar uma avaliagao exage- 

rada das influencias do patemalismo como fonte de adaptagao do 

negro as condigoes materials e morais de vida, imperantes na cida- 

de no comego do seculo. O que se evidencia e que existiam certas 

labilidades na ordem social, as quais favoreciam, de forma atenua- 

dfssima e ocasional, individuos pertencentes a uma categoria social 

para a qual a sociedade de classes era "fechada". 

A inseguranga e a insatisfagao do negro e do mulato nao provi- 

nham, apenas, das condigoes materiais de existencia e da crise pro- 

vocada pela quebra de sua integragao ao mundo social e moral dos 

brancos. O trabalho ocasional e o ganho esporadico conduziram os 

homens a um estado tal de dependencia e de penuria, que as mulhe- 

res se converteram no seu principal expediente na "luta pela vi- 

da" As informagoes sao controvertidas, mas parece que nao havia, 

no inlcio, nenhum intuito de exploragao sistematica das mulheres 

pelos homens. Essa condigao acabou se transformando em rotineira 

na medida em que se perpetuavam as dificuldades dos homens em 

"arrumar um emprego permanente", a altura de suas ambigoes, e em 

que a propria dependencia economica em relagao a mulher foi acei- 

ta, consentida ou aprovada socialmente. As informantes mulheres 

esclareceram, com insistencia, que grande parte dessas situagoes as- 

sumia carater transitorio, como uma forma passageira de coopera- 

gao dos casais amasiados ou casados. Nao obstante, surgiu um in- 

centive favoravel para a institucionalizagao e muitos homens pas- 

saram a negligenciar seu interesse por "ganhar a vida", converten- 

do-se em dependentes sistematicos da mulher em materia de alimen- 

tagao, alojamento e pequenas quantias para as despesas cotidianas. 

Doutro lado, a perpetuagao dessa condigao em grande numero de ca- 

sos favoreceu uma ampliagao do ocio em um meio no qual havia pou- 

co o que fazer, construtivamente, com o tempo e com as energias 

humanas. Muitos homens entregaram-se, assim, a ociosidade per- 
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manente e descobriram, no convlvio com outros homens da mesma 

condigao, um otimo passatempo. As reunioes em pequenos grupos, 

pelas esquinas, e principalmente a concentragao em botequins fize- 

ram desse passatempo algo mais atrativo, do ponto de vista seja das 

relagoes de camaradagem, seja do prazer que se poderia retirar des- 

sa rotina. A contrapartida moral dessa situagao de dependencia apa- 

recia na desmoralizagao crescente do negro, primeiro no seu proprio 

estilo de vida, depois na consideragao aberta dos brancos. Logo apos 

a Aboligao, nao existia tolerancia alguma para "reunioes de ne- 

gros". A policia dispersava os magotes que se formassem por qual- 

quer motivo. Temia-se pela "seguranga da ordem" e pela "mora- 

lidade dos costumes" (99). Aos poucos, evidenciando-se que os "pre- 

tos" nao representavam nenhuma ameaga de carater especificamen- 

te perigoso, sobrou apenas uma desconfianga residual que levava a 

policia a "te-los de olho", mantendo-os sob uma vigilancia que sem- 

pre irritou os negros "ordeiros" e "trabalhadores", criando para a 

(99) — No interior foi pior, pois o desrespeito pelo negro assumiu aspectos bem 
mais dolorosos. A Redempgao, na frente da oposigao a esses comporta- 
mentos, denunciou o que fez um delegado em Itu: prendia as negras 
que andassem bem vestidas e penteadas, levava-as k cadeia para raspar- 
Ihes a cabega e depois aplicava-lhes bolos. Tamb^m sumaria quatro ca- 
sos de linchamento (cf. A Redempgao, 13-V-1897). O notici^rio dos jor- 
nais relatavam, aqui ou ali, algumas proezas desse tipo. Os seguintes 
exemplos dao bem uma id^ia do que se fazia: em Piracicaba, "as auto- 
ridades da Vila de Sao Pedro deram ordem ks pragas de policia de nao 
consentirem pretos ^ noite pelas ruas da vila e que aos domingos s6 fos- 
sem consentidos na vila at6 ao meio dia". "Chamamos para o revoltante 
abuso a atengao dos poderes competentes" (A Provincia de Sao Paulo, 
2-6-1888); telegrama de Casa Branca: "Delegado Francisco Nogueira amea- 
ga com prisao os pretos que vierem ^ festa da libertagao no prdximo do- 
mingo. Pego providencias en^rgicas" (5-VI-1888); noticia procedente de 
Mogi Mirim: "Informam-nos que, em dias da passada semana, na rua do 
Coronel Guedes, diversas criangas, filhas de libertos, corriam espavori- 
das atr£s das maes, fugindo a individuos que pretendiam agarra-las e 
conduzi-las a pessoa que requereu a sua tutela. Isto precisa de paradeiro. 
Consta-nos que um caridoso negociante daquela rua ocultou os fugiti- 
ves" (A Provincia de Sao Paulo^ 7-VII-1888); em Campinas: "O liberto 
Leandro, empregado na fazenda da Exma. Sra. Dona Maria Doque, quei- 
xou-se a autoridade policia! que tendo ido de manha em um trole, com 
dois companheiros e por ordem de seus patroes a fazenda pertencente ao 
Exmo. Sr. Barao de Ibitinga, a fim de trazer duas familias de libertos 
da mesma fazenda, que queriam empregar-se junto dele, f6ra chamado a 
uma sala e dentro dela espancado. Por causa dos seus gritos abriram a 
porta e entao ele fugiu, sempre perseguido de perto, fugindo tamb^m os 
seus dois companheiros ao verem o que Ihe acontecia" (A Provincia de 
Sao Paulo, 24-VII-1888); tamb&n de Campinas: "Conta o Correio que, 
anteontem, um homem de c6r parda foi participar ^ policia que um fa- 
zendeiro de nome Escobar, nas imediagoes de Valinhos, retinha em sua 
fazenda a mulher do queixoso, antiga escrava de Escobar" (A Provincia 
de Sao Paulo, 25-VIII-1888). Esses exemplos mostram a variedade dos 
comportamentos que evidenciavam resistencia aberta a aceitagao da li- 
berdade e dos direitos decorrentes dos libertos. 
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mulher negra o tormento suplementar da suspeita de prostituigao. 

Nesse clima, antigas prevengoes ressuscitaram e agravaram ainda 

Tnals o drama moral dos negros. Uma das informantes (100), aponta- 

nos como velhos estereotipos foram revitalizados e como surgiram ou- 

tros novos, que identificavam o "liberto" como "negro" e o "negro" 

como "vagabundo", "desordeiro", "cachaceiro", "mulher a toa". O ter- 

ror diante do liberto e do alcance ou das conseqiiencias de suas agi- 

tagoes foi substituido por outra especie de temor, que correspondia, 

literalmente, a redefinigao do negro pelo branco. Ja nao aparecia 

como o "inimigo da ordem", porque conspirasse pela liberdade; mas, 

como uma ameaga ao decoro, a propriedade e a seguranga das pessoas. 

la-se tao longe, nesse caminho, que os abolicionistas autenticos 

sentiam-se revoltados. "Depois da lei de 13 de Maio, escrevia A 

Redempgao (101), julgavamos que os pobres pretos podiam sosse- 
gar, constituir familia, adquirir bens, e colaborar para a riqueza da 

nossa patria". "Enganavamo-nos redondamente". Na mesma fonte, 

cncontra-se uma mengao ao desaparecimento de um portugues, vi- 

tima de violencias em Sao Paulo. Ao mencionar o fa to, incita o con- 

sul portugues a tomar as providencias cabiveis, assinalando: "se ele 

fosse brasileiro e especialmente preto era caso de arrolhar-se o fu- 

cinho e nao tratar de saber o destino que levou" (102), Em outro 

comentario, sob o titulo "matar preto, nao e crime", reprocham as 

autoridades pela "praxe introduzida ha muito tempo", segundo a qual 

nao haveria crime na matanga de negros (103). Qualquer que seja 

a paixao que tenha inspirado essas manifestagoes, no conjunto per- 

cebe-se que o negro perdera a seguranga material e moral que por 

ventura lograsse, como propriedade, no regime escravista. Mas nao 

adquirira, senao parcial e imperfeitamente, a seguranga material do 

trabalhador livre e estava longe de poder garantir-se a seguranga 

moral da pessoa, consagrada pelo codigo civil e pela Constituigao 

republicanos. Mesmo tratando-se de uma reparagao legitima, a ini- 

ciativa de arrogar-se a protegao das leis podia ser frustrada. A Re- 

dempgao relata um caso penoso, cujo desfecho testemunha, indire- 

tamente, a violencia humilhada e auto-destrutiva com que o negro 

reagia contra essa posigao marginal e ambivalente. Um operario ne- 

gro, de boa situagao economica, recorreu a policia para proteger os 

direitos de sua filha, que fora deflorada; nao se tomou nenhuma 

(100) — Prof a. Sofia Campos Teixeira; o rico material fomecido sera aproveltado 
adiante, na descrigao dos estereotipos e sua objetivagao social. 

(101) — Numero de 13-V-1897. 
(102) — A Redempcao, numero de 18-VII-1897; palavra grifada no texto e trans- 

crita na grafia original. 
(103) — A Redempgao, numero de 29-VIII-1897. 
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providencia, "so porque ela era negra e ele branco"! O homem sui- 

cidou-se: "Benedito Fumaga, desgostoso de morar nesta terra, onde 

os pretos nao tem garantia, apesar de serem homens honrados, nao 

podendo suportar esta vida, vendo sua filha prostitufda por nao 

achar justiga nesta terra, resolveu matar-se" (104). Doutro lado, ha- 

via quem compreendesse as raizes historicas dos males com que os 

negros se defrontavam e se condoesse das acusagoes que Ihes eram 

langadas, O seguinte comentario de O Diario Popular (105), sobre a 

propalada mendicancia sistematica da populagao negra, exemplifica 

a questao: "Raros, muito raros, sao os mendigos pretos que se encon- 

tram nesta cidade". "E quando isso acontece nao ha que duvidar que 

sao verdadeiros infelizes que gastaram a mocidade e as forgas num 

trabalho nunca pago e que se vem hoje sem arrimo". [Os mendigos] 

"sao todos estrangeiros e estrangeiros que nao se inutilizaram aqui, 

estrangeiros que vieram de seus paises chamados pela fama de nos- 

sa generosidade e que vieram dar uma nota negra a nossa vida ativa 

com o quadro triste de suas deformidades". Contudo, a boa vonta- 

de e a solidariedade esporadica de alguns nao tinham, de per si, o po- 

der de salvar os negros de suas condigoes desorganizadas de vida 

nem dos efeitos delas na construgao das imagens que iriam dar fun- 

damento etnocentrico a sua exclusao das oportunidades economicas, 

sociais e politicas abertas pela ordem social competitiva. 

O curioso e que tanto as reagoes dos brancos, quanto as dos ne~ 

gros contra essa situagao assumiram franco carater irracional, reve- 

lando um apego sociopatico ao tradicionalismo. Na opiniao dos bran- 

cos aristocraticos, mas tolerantes e simpaticos ao ex-escravo, estes 

nao possuiam qualidades intelectuais e morais para conduzir sua pro- 

pria vida. Dai, onde e quando nao recebessem a orientagao dos an- 

tigos senhores, tinham de sofrer e pagar um prego elevadissimo pela 

liberdade. O seguinte testemunho, de uma informante ancia de faml- 

lia ilustre, documenta essa perspectiva. "Eu acho que os negros eram 

mais felizes no tempo da escravidao, especialmente quando tinham 

senhores bons. Tinham casa, roupa, comida, remedio e o trabalho 

nao era tanto assim. Porque em geral os negros nao tem cabega para 

se dirigir sozinhos na vida. Veja por ai como eles estao!" Noutro pas- 

so do seu depoimento, afirma no mesmo diapasao: "Eu acho que os 

negros eram mais felizes naqueles tempos, eram organizados, traba- 

Ihavam, tinham casa, comida, cuidados medicos, tinham quem cuidas-. 

se deles. Nos domingos, em vez de ficar descansando e conversandor 

eles pediam para trabalhar na roga, para ganhar uns dinheirinhos. 

(104) —< A Redempgao, niimero de 13-V-1898. 
(105) — Edigao de 30-IV-1892 (apud R. M. Morse, De Comunidade a Metropole^ 

p. 191). 
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Muitos com esse dinheiro compravam a alforria, mas ficavam na fa- 

zenda. Outros compravam coisas na cidade. Agora, veja no que de- 

ram, veja em que situagao estao. Negro nao tern cabega para se di- 

rigir sozinho, Alguns tern, como a Q., que educou os filhos, como 

J. B., que ficou diretor de grupo, mas a maioria nao tern". O diagnos- 

tico seria complete e verdadeiro se incluisse um elemento essencial: 

porque o negro "nao tinha cabega"? O que Ihe faltava nao era, pro- 

priamente, a continuidade da tutela dos ex-senhores. Era experien- 

cia e dominio das tecnicas sociais e culturais do ambiente, de cujo 

uso se viram sempre privados, como escravos, e a cujo acesso se viam 

excluldos, apesar da liberdade, no meio urbano. For isso, a opiniao 

dos brancos envolvidos militantemente no processo abolicionista pos- 

sufa bases mais realistas. files se opunham a essa visao deformadora 

do paternalismo tradicionalista, exigindo que se Ihes dessem oportu- 

nidade real para andarem sobre seus pes, agirem segundo suas con- 

veniencias e pensarem pela propria cabega. Em suma, pretendiam que 

o negro desfrutasse as mesmas regalias que os brancos em todos os 

terrenos, da vida economica a vida polltica. fisse e o significado da 

cruzada democratica em que se empenhou Antonio Bento e alguns 

raros colaboradores, depois da Aboligao. No entanto, o carater irra- 

cional e tradicionalista das solugoes defendidas surgem em dois pon- 

tos. Primeiro, no apego utopico a formulas que so teriam sentido 

pratico em outras condigoes socio-economicas. Supondo que o "atra- 

so" do negro era herdado social e culturalmente (no que estavam 

certos), acreditavam que seria possivel promover o "salto para dian- 

te" de um momento para o outro, pela organizagao de cursos ou a fun- 

dagao de escolas destinadas aos libertos e a seus filhos (106). Nao 

atentavam, porem, para o conteudo e a amplitude da tarefa. Nao 

bastava alfabetizar o negro ou prepara-lo, intelectualmente, para cer- 

tos oficios. Impunha-se prepara-lo para todas as formas sociais de 

vida organizada, essenciais na sua competigao com os brancos por tra- 

balho, por prestigio e por seguranga e garantir-lhe, alem e acima dis- 

so, aproveitamento regular de suas aptidoes e autonomia para por em 

pratica os seus designios. O projeto de "educar o negro", mantendo- 

se as demais condigoes imperantes na sociedade paulistana (107), 

equivalia a deixar as coisas como estavam, mau grado o idealismo 

e as energias empenhadas na empresa. Segundo, o desencanto poli- 

tico arrostou Antonio Bento (e seus eventuais seguidores) a um es- 

(106) — Sdbre essas iniciativas, ver especialmente: A Redempgao, numero de 13- 
V-1897; A Provmcia de Sao Paulo, 9-V-1888, 12-V-1888, 8-VII-1888, 14-VII- 
1888 e 5HXII-1888, 

(107) — Ou seja, sem outros pianos de amparo material e moral que secundassem 
a escolarizagao e permitissem acelerar o processo de integracao do negro 
ao regime de classes. 
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tado de espirito de cunho reacionario. Dai resultou uma perniciosa 

campanha contra as instituigoes republicanas e as autoridades que 

as representavam, que em nada auxiliava a integragao do negro ao 

regime de classes. Ao contrario, fomentava atitudes saudosistas, de 

identifica^ao com a Monarquia, e certo desprezo pelas "leis da Re- 

publica", incapaz de auxiliar o negro a bater-se, desde logo, de mo- 

do direto, responsavel e organizado por seus direitos como cidadao. 

A cooperagao respeitavel e Integra que esse pugilo de idealistas dis- 

pensou a "raga negra" nem sempre serviu, portanto, a verdadeira 

causa que deveria absorver a atengao dos negros e mulatos: a assi- 

milagao, tao rapida quanto fosse possivel, das formas sociais de vi- 

da que poderiam apressar e garantir sua participa^ao crescente dos 

direitos e garantias sociais desfrutados pelos brancos. 

Os informantes negros e mulatos deixam entrever, por sua vez, 

que houve relativa demora na formagao de uma consciencia inde- 

pendente e realista da situagao em que se achavam, Os que se viam 

compensados pelo exito obtido, por conta propria ou sob a prote^ao 

do branco, nao sentiam obrigacoes morais perante a massa de com- 

panheiros largados na maior miseria e degradagao. Revoltavam-se 

seguidamente diante de sua subserviencia e passividade; e cuida- 

vam, acima de tudo, de demarcar, nitidamente, a separagao que ja 

se esbogava entre a nascente "elite de cor" e os "negros reles", em- 

penhando-se em reproduzir como podiam o mundo dos brancos aris- 

tocratas da era da escravidao. Os outros, submergidos no submundo 

da rale urbana, aguardavam a "segunda Aboligao". O seu unico 

apanagio era a liberdade, com a qual nao sabiam o que fazer, em- 

bora constituisse sua preocupagao absorvente. Contrastando o pre- 

sente com o passado, um dos informantes negros disse algo digno de 

nota: "Atualmente o pre to dedica-se mais a instrugao do que antlga- 

mente, pois logo apos a escravidao, o preto so pensava em "liber- 

dade" (108). Como agente historico privado de condigoes para afir- 

mar-se positivamente e canalizar construtivamente a sua afirma- 

?ao, esse "preto" encontrava na liberdade plena, total e suicida — 

na liberdade polarizada negativamente: nao-fazer, nao-compartilhar 

e nao-identificar-se consigo mesmo ou com os outros (fossem a "sua" 

mulher ou os "seus" filhos) — o unico sentimento real e indestruti- 

vel de posse do ser. Entendendo-se devidamente essa gradaQao, que 

correspondia as perspectivas que se abriam aos "negros" que se clas- 

sificavam socialmente, atraves de profissoes ou ocupagoes modestas, 

(]08) — A palavra "liberdade' vinha cheia de sentido no contexto de suas ex- 
plicagoes. Denotava a imensa gama de posslbilidades de algu^m que se 
afirmava pela vontade de nao fazer o que quisesse. Por Isso, recorremoa 
ao artificio de grif«i-la. 
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•e aos que estavam condenados ao desemprego e a dependencia, e pos- 

slvel perceber-se algo essencial. O negro que se Integra a ordem 

social competitiva, mesmo em posigoes marginals ou secundarias, re- 

pudia as condigoes anacronicas de existencia, com todo o seu se- 

quito de conseqiiencias letais; o negro que fica a margem da vida 

social organizada e de toda esperanga, sucumbe a propria inercia. 

Como acentuou o informante, jogando com o contraste ja indicado 

acima: "...os pretos vindos da casa grande desprezam, de certa ma- 

neira, os outros pretos que nao tern os mesmos ideais de vida. files 

encarnam a "moral dos brancos": querem vestir-se bem, querem 

subir, querem comportar-se como pessoas de responsabilidade. Sen- 

tem-se chocados e ofendidos com o modo de viver e as concepgoes 

daqueles pretos que sao "largados", pois tern medo que isso se re~ 

flita na ideia que o branco faz do preto. Veem nos companheiros de 

situagao mais baixa ou inferior uma ameaga ao seu prestigio so- 

cial, que depende do que os brancos pensam a seu respeito". fisse 
distanciamento cultural fomentava certos atritos. O negro traque- 

jado e envolvido na torrente da vida social, percebe quando e "di- 

minuido" ou "prejudicado" pelo branco. Conhece o "jogo dos bran- 

cos" e nao se identifica com eles senao para libertar-se melhor do 

seu jugo e atingir mais depressa os seus fins. Os outros, timidos e 
inexperientes, ficam tolhidos, so vendo as coisas "tarde demais" ou 

preferindo "engolir em seco". Como mantinham respeito exagerado 

ou temor pelos brancos, "acham melhor nsao protestar nem exibir 

seus sentimentos reals". Em suma, um segmento pequeno e relati- 

vamente exclusivista da "populagao negra" predispunha-se ao in- 

conformismo construtivo e comegava a forjar uma consciencia rea- 

lista da situagao de contacto, tendo em vista os interesses do negro 

nos processos economicos, sociais e politicos. Mas, por sua vez, afas- 

tavam-se da realidade e do presente. Ansiavam por um estilo de 

vida que nao se coadunava sequer com os propositos dos brancos es- 

trangeiros, que construiam sua independencia sem atentar para os pa- 

droes de decoro das antigas camadas senhoriais; e negavam, como os 

proprios brancos, sua solidariedade diante dos verdadeiros compo- 

nentes da "rale negra da cidade", afastando-se e envergonhando-se 

dela, como se todos nao tivessem um destine e uma causa comuns. 
As avaliagoes pertinentes a situagao do negro na epoca foram na- 

turalmente elaboradas e difundidas pelos "negros letrados", que per- 

tenciam a esses ralos nucleos de "privilegiados" da populagao negra. 

Elas se mantiveram na tradigao oral e revelam, a um tempo, certo 

teor inconformista e algum alcance fermentativo. Como acontecia com 

os brancos, sabiam e ressaltavam que "os negros nao estavam pre- 

parados para a liberdade" nem para a transigao brusca, que tiveram 
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de enfrentar, da condi^ao escrava para o estado de trabalhador li- 

vre e de cidadao. Mas, focalizavam melhor o problema da transi- 

gao e o que se poderia esperar do confronto do ex-escravo com o 

branco nas "condigoes de igualdade" com que contavam: quase doen- 

tiamente, ressaltam que o negro nao encontrou nenhum amparo, ofi- 

cial ou particular, enquanto o imigrante estrangeiro absorvia todas 

as atengoes e recursos existentes. For fim, quer recebessem ou nao 

ternos e protegao pecuniaria dos antigos senhores, tinham uma ideia 

clara a respeito da heranga do negro: miseria, abandono e corrup- 

gao, encarados como uma retribuigao injusta a quern fora o cons- 

trutor do "progresso economico" do Brasil, como agente de traba- 

Iho nos ciclos da cana, do ouro e do cafe. O curioso e que, apesar 

da natureza fermentativa e incnformista dessas avaliagoes, tomava- 

se a solugao de Luiz Gama como o procedimento que se deveria por 

em pratica. Ora, Luiz Gama so podia ter em vista a situagao do li- 

berto na sociedade escravocrata. Quando chegava a interferir no- 

prepare do ex-escravo para os papeis economicos ou sociais do li~ 

berto (e parece que isso so ocorria ocasionalmente), tinha diante de 

si uma ordem social avida de reabsorver o agente de trabalho que 

se deslocara da posigao de "escravo" para a de "liberto". A questao 

dos fundos a amealhar, em tais circum/tancias, afetava principal- 

mente o prego do proprio escravo. A sua reeducagao podia fazer-se 

a custa dos interessados em seu trabalho; ou, em alternativas tam- 

bem documentadas, simplificava-se pela colaboragao de amigos eman- 

cipacionistas, que alojavam e alimentavam os libertos durante al- 

gum tempo. Quando todos os "escravos" se converteram nao em "li- 

bertos", propriamente falando, mas em "homens livres" e, em segui- 

da, em "cidadaos", sob a concorrencia intensa e aberta com outros 

agentes de trabalho, o problema assumiu uma complexidade que nao 

possuia no seio da sociedade escravocrata. O aspecto curioso do pro- 

cesso de avnliagao descrito consiste na preferencia por uma solugao 

anacronica, que teve eficacia no ambito da ordem social tradicio- 

nalista. file pressupoe uma incapacidade tremenda de tomar cons- 

ciencia das exigencias da situagao e serve como boa pista da deri- 

vagao que se descobriu, no "meio negro", para "explicar" a situagao 

do negro — e nao para "lutar" contra ela. Essa derivagao persona- 

lizou, praticamente, os efeitos da destituigao do escravo (que era, 

tambem, sob muitos angulos, uma destituigao dos libertos): os ex- 

senhores foram culpados, pessoal e diretamente, pelas desditas so- 

fridas pela populagao negra. Vendo-se substituidos em escala co- 

letiva e de forma inapelavel pelos estrangeiros, supunham que atras 

de tudo estivesse o desejo de "vinganga" ou o "odio" dos senhores. 

Sem duvida, os circulos dirigentes das camadas dominantes eram 
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responsaveis por aquelas desditas, como tentamos mostrar acima. 

Contudo, nao o foram no sentido apontado. A vontade pessoal dos 

fazendeiros, polarizada na diregao de "auxiliar" ou de "prejudicar" 

os antigos "bragos negros", nSo teve influencia relevante discerm- 

vel no encaminhamento das forgas historicas. O que teve importan- 

cia real foi o egoismo cego e exclusivista daqueles circulos, que pos 

em primeiro piano a solugao dos "problemas da lavoura", ignoran- 

do-se tudo o mais — seja o destino dos libertos, seja ate a questao 

das reparagoes (109). Ao objetivar personalizadoramente uma es- 

poliagao social, os negros projetavam no passado tanto as causas, 

quanto as solugoes de seus problemas. Perdiam toda possibilidade 

de uma consciencia clara, objetiva e autonoma do presente, privan- 

do-se, ao mesmo tempo, das conseqiiencias positivas que isso teria 

para a ebuligao de reivindicagoes de natureza revolucionaria. Em 

outras palavras, as convicgoes nucleares que alimentavam as avalia- 

goes crfticas dos circulos mais "realistas", "indepedentes" e "insa- 

tisfeitos" da populagao negra nao eram suficientes para criar um 

horizonte cultural proprio do "homem de cor livre". fJste continuou 

a ver-se atraves das expectativas dos brancos e segundo os inte- 

resses ou os valores da velha estrategia de garantir a acefalizagao 

das massas negras por meio do peneiramento de reduzido numero 

de candidates negros ou mulatos a ascengao social. O efeito final 

de tudo isso e visivel. Aqueles que se acreditavam parte de uma 

"elite negra" em gestagao, mostravam-se incertos quanto ao futuro 

e substancialmente pessimistas em sua concepgao do mundo. Os de- 

mais, quer dizer o grosso da "populagao negra", entregava-se a um 

desencanto funesto, que nao encontrava sequer compensagoes alea- 

torias e superficiais. O desalento mais atroz apossara-se dessa gen- 

te, impedindo o aparecimento e o florescimento de disposigoes tao 

freqiientes em populagoes migrantes e desenraizadas concentradas 

em "cidades grandes": de superar-se depressa, para sempre e por 

quaisquer meios um estado insatisfatorio, penoso e deprimente de 

existencia. Sem perspectivas de criar para si o "mundo do homem 

livre", nada mais contava ou importava para a imensa maioria. 

Os diagnosticos retrospectives, feitos por informantes ou colhi- 

dos na documentagao escrita do "meio negro", retratam bem a per- 

sistencia desses componentes da tradigao oral. Vale a pena trans- 

(109) — Alibis, este ponto 6 importantlssimo. Para dispor ao mdximo de recur- 
sos a serem aplicados na "solugao dos problemas da lavoura", ou seja, 
na intensificagao das correntes imigrat6rias, aqueles circulos nao tiveram 
ddvidas em sacrificar os inter§sses das camadas dominantes nas repa- 
ragoes. Com isso, sairam perdendo apenas os fazendeiros ou lavradores 
de zonas menos prdsperas ou decadentes de Sao Paulo e do Brasil. 



— 72 — 

crever alguns trechos desses documentos, pois eles langam enorme 

luz e dao amplo fundamento as interpreta^oes expostas. Uma in- 

formante, que tem conhecimento exemplar do passado da coletivi- 

dade negra em Sao Paulo, indaga (110): "o que acontece com os 

escravos negros? Muito embora tivessem aceitado anteriormente to- 

das as formas de opressao de que foram vxtimas, apos a Aboligao, li- 

bertos, uma vez senhores de si, de sua propria vontade, muitos dos 

que nao sabiam para onde iam nem o que queriam, perderam a von- 

tade dirigente, a iniciativa, a auto-diregao. E, entao, postados a 

margem da sociedade, vendo-lhes muitas vezes barradas todas as 

estradas, passaram a palmilhar o caminho do vicio, do declinio, re- 

laxaram-se, entregaram-se a um conformismo fatal e pernicioso". 

"E dai muitos negros encontraram a morte pelo excesso da bebida, 

pela falta de conforto dos mais comezinhos, pela fome e por outras 

miserias, oriundas da Aboligao mal aplicada". Outro informante 

(111), baseado nas experiencias da infancia e nas lembrangas das 

conversas com o pai, assevera que ouvira dos proprios abolicionis- 

tas negros que a lei de 13 de Maio fora precipitada e que se devia, 

antes de promulga-la, "primeiro educar o preto para viver em li- 

berdade". fiste unao sabia viver em liberdade, nem conhecia o di- 

nheiro". No mesmo sentido, mas insistindo nas amplicagoes juri- 

dicas, esclarece outro depoimento (1121: "Efetivamente, senhores, 

com o decreto de 13 de Maio de 1888, comegou verdadeiramente, pa- 

ra a gente negra, o drama insolvido ate hoje, drama de aspectos 

tragi-comicos, que tem mantido o homem negro no mais fundo dos 

poroes da degradagao, sem luz e sem ar, embora com a liberdade, 

nos limites do pogo, de ir para onde bem quiser. Suprimiram-lhes 

os castigos corporeos e impingiram-lhe uma igualdade juridica que, 

ainda agora, poucos conseguiram entender. E para recompensa-lo 

das cicatrizes indeleveis da escravidao, deram-lhe, as escancaras, pas- 

sagem gratuita para a subnutrigao, para o envilecimento, atraves de 

simbolos habil, sutil, maliciosamente e tacitamente arranjados pelos 

escoes dominantes de outras pigmentagSes, estereotipos que rondam 

e cercam cada negro ainda hoje, tenha este negro a forga criadora, 

a impulsividade cultural, a robustes mental de um Machado de Assis, 

de um Juliano Moreira ou de um Teodoro Sampaio, seja esse negro 

um ignorado Bastiao dos Anzois Carapugas". Houve, ainda, quern 

(110) — Depoimento feito em piiblico pela prof a. Sofia Campos Teixeira. Todos 
os autores dos depoimentos registrados a seguir tiveram oportunidade 
de conhecer, no minimo pelo convivio direto com os mais velhos, as con- 
digoes da transigao enfrentadas pelos "libertos" em Sao Paulo. 

(111) — Excerto extraido do depoimento, feito em piiblico, pelo Dr. Francisco 
Lucr6cio. 

(112) — Feito de piiblico, pelo Dr. Raul Joviano do Amaral. 
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atentasse para as implicagoes economicas do jogo politico (113): "Sem 

excluir a responsabilidade moral da sociedade brasileira, o problema 

que aqui analisamos no seu aspecto economico e de inteira responsa- 

bilidade do Estado. Proporcionando a sociedade um meio de enrique- 

cimento ilicito [representado pela escravidSo] e deixando ao aban- 

dono os elementos que contribuiram para esse enriquecimento, o Es- 

tado e duplamente responsavel pelo nosso desequilibrio social e po- 

litico. Essa responsabilidade ainda mais se agrava se atentarmos que 

o Estado, alem de se beneficiar com a manutengao da propriedade 

servil, procurou, apos a Aboligao, a melhor forma de recuperagao pa- 

ra a sociedade que dela tambem se beneficiou, situagao que em nada 

condiz com os principios de igualdade juridica inscritos em nossa 

Constituigao. De fato, as providencias tomadas a fim de prover a la- 

voura de novos bragos, providencias que nunca terminam, gastando- 

se com isso quantias fabulosas, deviam ter ditado aos homens res- 

ponsaveis pelos destines do Pais, providencias identicas no sentido de 

amparar a grossa massa de trabalhadores libertos proporcionando- 

Ihes tambem os meios necessaries para a sua recuperagao. Nada dis- 

so se fez e hoje, decorridos 63 anos, em uma epoca em que a estabi- 

lidade economica e a base de todo progresso social, so nos resta, co- 

mo pensava Tobias Barreto, uma segunda Aboligao". Em documento 

divulgado de modo restrito e que se destinava a servir de fulcro a 

selegao de um candidato politico negro e a organizagao da campanha 

eleitoral correspondente, encontra-se uma explicagao geral do que se 

poderia entender como processo de "animalizagao" do negro pela es- 

cravizagao (114): "...a degradagao social do negro liberto perdura 

ate hoje, como estigma quase irreparavel que o impossibilita de se 
ombrear com a geragao dos escravagistas. E o que isso significa em 

desequilibrio na competigao do negro com o branco, so aqueles que 

sao marcados pelo ferrete indelevel e que poderao aquilatar" [...]• 

"...a par desse esforgo tremendo, o homem ia se animalizando. Su- 

jeitando-se a dura condigao de pega, a mente negra foi sofrendo uma 

(113) — Depoimento do Sr. Nestor Borges, feito em piiblico. 
(114) — Presumivelmente, esse documento foi escrito pelo prof. Jorge Prado Tei- 

xeira, promissor intelectual jovem do "meio negro", que morreu prema- 
turalmente e que prestou construtiva colaboracao h nossa pesquisa. Apa- 
recem como signatdrios do documento: Geraldo Campos de Oliveira, Jos§ 
Evaristo, Benedict© Armando Costa, Dr. Raul Amaral (candidato a depu- 
tado estadual), Sofia Campos Teixeira, Herminio Augusto Evaristo, B. 
Vitalino A. da Silva, Firmino Ferreira, Jorge Prado Teixeira e as seguin- 
tes associacoes: Associagao Jos§ do Patrocinio, Legiao Negra de Sao Pau- 
lo, Associaeao Palmares, Campos Elisios, Evoluidos, Irmandade do Rosd- 
rio, Irmandade dos Remedies (Cambuci), Irmandade de Sao Benedito 
(Vila Santa Isabel), Clube Negro de Culture Social, Organizagao "Novo 
Horizonte", Centro de Cultura Luiz Gama, Uniao das Escolas de Samba e 
Extjte-tRibeirao Preto, 
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especie de atrofiamento, e foram essas almas que a Aboligao veio en- 

contrar. Os espiritos bem formados que compartilharam dessa mag- 

nifica parada de civismo, extirparam um cancro horrendo do orga- 

nismo social de nossa Patria. Todavia, nao se preocuparam com o 

orgao atacado, que no caso era o negro; nao Ihe fizeram um trata- 

mento de cura absoluta. Preocuparam-se com a extirpa^ao do tumor 

maligno e deixaram o local em que se situava sem as necessarias pro- 

videncias de cicatriza^ao. Assim, o elemento negro, sem um perio- 

do de transigao necessaria a sua perfeita acomodagao dentro da si- 

tuagao de homem livre, ficou na mais constrangedora das situagoes. 

Sem pianos, sem objetivos, sem diretrizes, nada que Ihe possibili- 

tasse uma adapta^ao condizente, ingressou na nova condigao. Et no 

entanto, malgrado o peso morto dos deficientes, o negro conseguiu 

adaptar-se. Venceu a lei apregoada pelos proclamadores do racismo 

e da superioridade racial". 

Nesse context© de ideias surgiu o conceito de uespoliagao secular", 

de que tern sido vitima o negro (115), e firmou-se a significagao sim- 

bolica da data de 13 de Maio como uma afirmagao da liberdade do 

negro (116). Mas, ainda prevalece a convicgao profunda e genera- 

lizada de que o negro "saiu da escravidao fisica para entrar na es- 

cravidao moral" (117) e que esta e mais dificil de combater, por 

nao ser reconhecida e suscitar controversias ate entre as suas viti- 

mas. A complexidade das implicagoes da Aboligao sao tao grandes, 

que mesmo informantes identificados com o meio negro e com a 

luta contra o preconceito de cor emitem opinioes que envolvem di- 

ferentes graus de saudosismo. Um deles declarou, abertamente, que 

"nos tempos da escravidao, quando a gente tinha a sorte de encon- 

trar um bom senhor, a gente era mais feliz". Outro, intelectual e 

mais sutil, procurou explicar os fatos de tal modo que aponta o ad- 

vento da Republica como uma vinganga dos senhores de escravos. 

Em seu entender, "a monarquia foi melhor para os negros. Apesar 

das dificuldades que existiam a ascensao do negro, por causa da 

vigencia da escravidao, durante a monarquia sobressairam varias 

personalidades negras" [... ] "Em todo o periodo republicano, nao 

se sobressaiu nenhum grande homem negro. Os que sao apontados". 

U15) — Veja-se editorial de Alvorada, edigao comemorativa da Proclamagao da 
Republica, Sao Paulo, Novembro de 1945. 

(116) — Sobre a significagao do 13 de Maio na coletividade negra paulistana, cf. 
esp.: Jos6 Correia Leite, "A Nova Aboligao" (Alvorada, Sao Paulo, 13-V- 
1946) e "Nosso Ideal de Liberdade" (Alvorada, Sao Paulo, 13-V-1947); e, 
tamb6m, editorial sobre "O 13 de Maio no Brasil", A Voz do Bom Retiro, 
Sao Paulo, Ano I, n.0 41. 

(117) — Josd da Silva Oliveira, "Situagao do Preto no Brasil", A Voz do Bom 
Retiro, Sao Paulo, 15 de Abril de 1956. 
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se fizeram "no tempo da monarquia". Parece-lhe que essa diferen- 

•ga e um produto da Aboligao. Os ressentimentos criados prejudica- 

ram os negros, pois os brancos passaram a preterir os negros e a dar 

preferencia aos imigrantes, substituindo um pelo outro. "Em con- 

sequencia, o negro se viu relegado a uma situagao pior da que ha- 

via no tempo da escravidao. Ficou um deslocado na sociedade"'. 

Em algumas manifesta^oes da Frente Negra Brasileira, essas critrcas 

amargas sao condensadas e ampliadas, aplicando-se por igual a orien- 

tagao politica e a politicagem da I Republica: "veio mais tarde a abo- 

ligao da escravatura, o que era somente o principio de solugao do 

problema, que nao pode ser terminada por quern esbogara; seguiu- 

se logo depois a republica que entrou a dar atengao unicamente as 

questoes economicas imediatas e ao favorecimento irracional das imi- 

.gragoes "arianas" para substituir o negro que era nossa mao-de-obra 

desprezada; e assim permanece de pe uma questao vital" [...] "E foi 

dessa forma que entrou o Negro, na republica dos escravocratas an- 

tigos, a fazer parte ativa das "legioes eleitorais", das "maltas de ca- 

pangas", dos "cabos fieis e de confianga" e outras catervas dos poli- 

tiqueiros, para desta arte resolverem para os outros o "grave" pro- 

blema da ascensao politica". [...] "A constituinte dos teoricos de 

91 igualou romanticamente no papel todos os Brasileiros, e viveu- 

se aqui durante quarenta anos atras de "verdades eleitorais" im- 

possiveis... Nao se viu (com a cabega nos Estados Unidos e na Fran- 

ca), que havia um problema social-nacional antes do problema po- 

litico criado pelns proprios politicos. Pagava-se o servigo do Ne- 

gro com aguardente e liberdade" (118). A "espoliagao secular" ca- 

minha pelo tempo; o negro que nao esta preparado para a liberda- 

de continua escravo da ignorancia e perpetua a sua servidao atraves 

dos seus filhos: "A geragao que gemia na senzala, embriagada com 

a ironica liberdade com que Ihe acenavam, atirou-se ao gozo das 

prerrogativas da sua libertagao, sem capacidade para compreender 

a dura realidade da vida. Deram-lhe a liberdade fisica mas nao Ihe 

deram a liberdade moral e intelectual. Sem a capacidade de pen- 

aar, e de agir, como poderia o negro transmitir aos seus filhos uma 

orientagao mais firme e produtiva, numa seqiiencia progressiva?" 

<119). 

Essa sondagem das opinioes dos contemporaneos era necessaria. 

A escravidao esta no proprio cerne do destino do negro na cidade 

de Sao Paulo — nao a escravidao que foi destruida de repente, pela 

(118) — Excertos do Manifesto a Gente Negra Brasileira, Arlindo Veiga dos -San- 
tos, Presidente Geral da Frente Negra Brasileira, folheto, 2-XII-1931, p. 4. 

<119) — Trecho extraido do folheto Frente Negra Brasileira. Suas Finalidades e 
Obras Realizadas, s. d., p. 3. 
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transformagao da ordem legal, mas a escravidao que ficou dentro 

dos homens. Impunha-se estabelecer com nitidez os traces desse 

quadro complexo, que evidencia a historicidade da nogao de Segun- 

da Abollcao e o fator humano de que ela depende — o negro em 

luta com sua heranga social e cultural, construindo a sua historia 

e determinando a significagao que a liberdade deve ter em sua 

vida. Desse angulo, o momento historico-social focalizado nao re- 

presenta, apenas, o comego de uma aniquilagao do negro; ele e, an- 

tes e acima de tudo, a primeira experiencia crucial do negro com o 

significado, o uso e as fungoes da liberdade como uma dimensao 

do horizonte cultural e da organizagao do comportamento social do 

homem livre. Ninguem pode negar ou, mesmo, atenuar o carater 

impiedoso e brutal dessa experiencia. Mas, ela pos a prova aqueles 

que escolheram a liberdade pelo caminho mais dificil, na socieda- 

de brasileira da epoca, sem possuirem os atributos psico-sociais e 

morals do homem livre. A importancia de ligar o passado e o pre- 

sente, nesta analise, esta no fato dessa ligagao indicar, precisa e 

cJaramente, que uns sofreram o impacto terrivel da interagao de 

uma heranga socio-cultural impropria com um meio social adverso, 

enquanto que outros extrairam desse impacto uma consciencia his- 

torica que converte o homem em agente de sua liberdade. O que 

podia parecer um fim era um comego. So que as coisas nao se pas- 

saram como previam os ideologos do abolicionismo. A "redengao"r 

nome simbolico que alia os brancos aos negros, atraves de Antonio 

Bento, seria algo que os ultimos teriam de lograr sozinhos. Nem o 

espirito pratico mais penetrante, nem o ardor democratico mais ex- 

tremado, nem o idealismo mais puro dariam ao branco imaginagao 

para perceber a realidade do drama do negro brasileiro, como ele 

se exprimia na cidade que democratizou mais depressa seus padroes 

e seu estilo de vida social. A ideia de uma Segunda Aboligao, com 

o conteiido, a amplitude e a profundidade com que ela se apresenta 

na consciencia do negro e do mulato de Sao Paulo, pareceria um ab~ 

surdo e um jogo vazio de palavras para o senso comum do branco. 

So atraves do proprio "negro", no processo de transformagao de seu 

modo de ser e de interagir com a sociedade paulistana, seria possi- 

vel determinar o sentido dessa ideia e, portanto, o que o somjsrio 

periodo de desorganizagao pessoal e social representa como uma eta- 

pa da ardua luta do "homem de cor" pela liberdade. 

Tudo isso permite concluir que a cidade nao foi especialmente 

"desumana" ou "hostil" ao negro Ela repeliu, neste, o "escravo" e o 

"liberto", por nao possuirem os atributos psico-sociais requeridos 

para a organizagao do horizonte cultural e do comportamento social 

do homem livre. Na medida em que o negro so sabia afirmar-se co- 
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mo "escravo" ou como "liberto", embora desejando ser outra coisar 

ele so agravou as condigoes de vida anomica da senzala, transplan- 

tando-se para a cidade. Deu, mesmo, a essas condlgoes de vida ano- 

mica, as terriveis proporgoes e o grau de persistencia que o feno- 

meno atinge nos aglomerados urbanos medios e grandes. Por isso, 

ate aos olhos do negro a comparagao entre a "vida na cidade'7 e a 

"vida no cativeiro" favorece a escravidao. E' provavel que nao cen- 
temos com outro exemplo tao dramatico de desorganizagao da per- 

sonalidade, da sociedade e da cultura no Brasil. Porque, ao contra- 

rio de outros segmentos etnicos, o "escravo" e o "liberto" envolve- 

ram-se na teia dos valores sociais e morais do branco. feles se pro- 

jetaram ha cena historica como "gente", avidos de liberdade e de 

igualdade, em rebeliao surda e informe por uma existencia identica 

a dos bran cos que contavam, ou seja, os senhores. O desalento e a 

desilusao do negro conduziram, assim, ao seu primeiro tirocinio com 

a liberdade. "file vergou, mas nao quebrou a espinha": orgulhosa- 

mente, teve coragem de optar entre a fome, a miseria e a humilha- 

gao e a continuidade disfargada mas indefinida da antiga escravi- 

dao. E' verdade que, em seguida — como se vera adiante — a per- 

petuagao das condigoes anomicas de existencia imprimiu outro sen- 

tido a essa opgao, convertendo o desempregado ocasional em vaga- 

bundo sistematico, o ladrao fortuito em ladrao profissional e assim 

por diante. Foi gragas ao peneiramento constante de uma "elite ne- 

gra" que essa consciencia historica, confusa e desorientada no ini- 

cio, clara e ordenada depois, nao se perdeu. Mas, o fato essencial 

e que a cidade pos a prova os anseios de libertagao do negro e que 

as suas dramaticas experiencias, apesar dos aspectos negatives, nao 

deixaram de ser um exercicio nos dominios da liberdade. 

E' precise que se atente, porem, para um fato capital. Ao con- 

trario de povos ou de camadas sociais que passaram por experien- 

cias historicas analogas, a desorganizagao da vida do negro nao apa- 

rece como uma condigao previa e um requisito da alteragao do ho- 

rizonte cultural, da personalidade e do comportamento social. Na- 

da, definitivamente nada, vinculava axiologica e congruentemente o 

negro a sua heranga socio-cultural, de que era portador contra a 

vontade. Seus anseios propendiam para a assimilagao imediata da 

heranga socio-cultural alternativa, dos homens livres e poderosos, 

valorizada por ele consciente e axiologicamente, e a rapida integra- 

gao a sociedade que aqueles homens constituiam. O que quer di- 

zer que a desorganizagao da vida do negro prende-se, diretamente, 

a dupla impossibilidade — de abandonar subitamente, os tragos cul- 

turais herdados da escravidao; e de contrair, prontamente, os pa- 

droes de comportamento valorizados. fisse desfecho explica-se por 
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duas circunstancias concomitantes: 1) a distancia historica que se- 

parava os conteiido e a organizaQao do horizonte cultural do negro 

das exigencias psico-sociais da situagao de contacto inter-racial; 2) 

as reduzidas possibilidades existentes de envolver na torrente so- 

cial, na escala de "grandes numeros", personalidades a um tempo 

tao rusticas e tao ambiciosas ou orgulhosas de sua dignidade. 

A luz destas consideragoes, seria precise situar duas questoes 

gerais. Primeiro, a de saber se, na verdade, a cidade repeliu o "ne- 

gro" como tal. Segundo, a natureza das tendencias socio-dinamicas, 

imanentes a intera^ao do "negro" com as forgas psico-sociais e so- 

cio-culturais do ambiente. 

Quanto a primeira questao, parece obvio que o sentido da re- 

pulsao apontada nao e propriamente "racial" nem "anti-racial". O 

isolamento economico, social e cultural do "negro", com suas indis- 

cutiveis conseqiiencias funestas, foi um "produto natural" de sua in- 

capacidade relativa de sentir, pensar e agir socialmente como ho- 

mem livre. Ao recusa-lo, a sociedade repelia, pois ,o agente humano 

que abrigava, em seu intimo, o "escravo" ou o "liberto". Somente em 

condigoes de desagregagao suave do "antigo regime" e de formagao 

lenta da ordem social competitiva — mantendo-se constante certa 

taxa de procura de bragos — seria possivel assimilar-se o "liberto" 

de modo imediato e haveria necessidade de preparar o "escravo" 

para esse fim. Como foi assinalado acima, as coisas se passaram, 

na cidade de Sao Paulo, com extrema celeridade. Nao so as tec- 

nicas sociais e os valores morais do estilo pre-capitalista de vida 

entraram em colapso quase instantaneo. A organizagao dos fatores 

do crescimento economico e do desenvolvimento social partia de 

tal nivel de integragao historica, que destruia qualquer intercambio 

estreito e produtivo entre o "presente capitalista" e o recente "pas- 

sado rustico". Sob este aspecto, a referida repulsao tinha, apesar 

das aparencias, um significado positivo. Representava uma exigen- 

cia e, sobretudo, um desafio ao "negro", para que se despojasse da 

natureza humana que adquirira anteriormente e adotasse os atribu- 

tos psico-sociais e morais do "chefe de familia", do "trabalhador 

assalariado", do "empresario capitalista", do "cidadao", etc. Enten- 

da-se que, sociologicamente, a exclusao teria carater especificamen- 

te racial se o negro ostentasse essas qualidades e fosse, nao obstan- 

te, repelido. Os dados expostos sugerem o inverso. Em proporgao 

com a posse de rudimentos desses atributos ou em que se revelasse 

capaz de adquiri-los com certa intensidade, o "negro" encontrava o 

caminho aberto, classificando-se socialmente. Desse angulo, a as- 

censao do. "negro" tornou-se, para ele, desesperadoramente insatis- 

fatoria e lenta. Mas, concorreu para que os vestigios da sociedade 
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de castas desaparecessem sem deixar residues socio-dinamicos (120) 

e, concomitantemente, para favorecer a integragao do negro sem con- 

flitos violentos com outros grupos etnicos (121). 

Quanto a segunda questao, parece patente que o "negro" rece- 

beu a exclusao como uma afronta humilhante. Embora so conse- 

guisse compreende-la e explica-la parcialmente, teve a sabedoria 

de preservar e ate de fortalecer suas identificagoes com a ordem so- 

cial existente e com os alvos decorrentes de sua ambigao de classi- 
ficar-se dentro dela. Aos poucos, foi aprendendo a "ter cabega" e a 

lidar com a liberdade de forma menos destrutiva. Ainda no primei- 

ro quartel do seculo XX, procurara rever o conteudo de suas aspi- 

ragoes, tentando langar-se na torrente social com um espirito mais 

realista e sob inspiragoes que relegara antes, como "indignas" ou 

"deprimentes". A sua tragedia abrira-lhe os olhos tanto para as con- 

seqiiencias deleterias do "mau uso" da liberdade, quanto para os di- 

lemas da integragao social. Compreendera, afinal, que sem a assi- 

milagao previa de modelos de comportamento social que eram levia- 

namente rejeitados, pois pareciam uma cadeia, ficaria eternamente 

a margem da prosperidade geral. A seguinte reflexao de um dos in- 

formantes mais liicidos do meio negro U22), esclarece suficientemen- 

te esse aspecto: por volta de 1927-1928, ja se havia percebido o "erro" 

^'de nao ter imitado o imigrante, ao ter este ultimo passado necessi- 

dades e alimentando-se mal — fato de que o negro cagoava. Nessa 

epoca, os italianos eram donos de todo o Bexiga e seus filhos, quando 

nao doutores, eram guarda-livros, alfaiates, marceneiros, ou tinham 

pequenas casas de comercio, enquanto os negros ainda viviam em po- 

roes e sofriam as mesmas picadas da desigualdade economica. O Cla- 

rim (123) chamou a atengao para este fato muitas vezes". E' dispen- 

savel insistir no assunto, que sera examinado em outras partes deste 

estudo. O que e preciso reter, reduz-se a uma verdade simples e 

quase banal: para expurgar-se de uma heranga cultural perniciosa 

<120) — Ao contrdrio do que sucedeu nos Estados Unidos, por exemplo, onde o 
regime de castas permanece encrustrado no sistema de classes em ex- 
pansao. E' claro que a perpetua^ao do "antigo regime" atraves do co- 
ronelismo nao possui a mesma significagao, envolvendo apenas a persis- 
tencia de tragos essenciais da dominagao patrimonialista e da esfera es- 
tamental da sociedade escravocrata brasileira. Aldm disso, onde a mu- 
danga se acelera, e mais aleatdrio. 

(121) —- Veja-se, a respeito, R. Bastide e F. Fernandes, Brancos e Negros em Sao 
Paulo, op. cit., pp. 59-68. 

<122) —- Sr. Josd Correia Leite; o trecho citado foi extraido de um estudo de caso, 
elaborado por Renato Jardim Moreira com base nas informagoes forne- 
cidas pelo Sr. Josd Correia Leite (Movimentos Socials no Meio Negro, 
M. S., p. 14, nota 1). 

•^123) —• O informante refere-se ao jornal do meio negro O Clarim da Alvorada, 
de que era um dos principals animadores. 
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e converter-se em homem livre, o "negro" precisava viver em liber- 

dade. Se chegou a usar essa liberdade contra si, isso aconteceu por- 

que nao sabia proceder de outro modo. Na sociedade escravocrata, 

nao tivera a oportunidade de descobrir que a liberdade, concebida 

como um fim em si mesma, devasta e aniquila, escravizando os ho- 

mens aos seus apetites e as suas paixoes. Aos poucos, iria erguer- 

se do sofrimento e da humilhacao, senhor de sua vontade: cada vez 

mais apto a empregar, responsavel e construtivamente, o seu poder 

de decisao, forgando-se a substituir o deixar de fazer pelo fazer algo 

na diregao socialmente possivel (ou desejada). 

Portanto, a analise sociologica da correlagao entre a estrutura 

do mundo urbano nascente e as propulsoes psico-sociais do negro 

recem-egresso do cativeiro e deveras importante para entender-se 

nao so o que "foi" mas, tambem, o que "viria a ser" a situagao do 

"negro" na ordem social competitiva. De um lado, a repulsao que se 

encaminha, por vias tortuosas e ingremes, para a integragao social. 

De outro, o desajustamento estrutural que conduz, pela vitoria pau- 

latina do homem negro sobre si mesmo e sobre as adversidades do 

ambiente, ao aperfeigoamento continuo das aptidoes adaptativas, do 

equilibrio da pessoa e da assimilagao de formas sociais mais e mais 

complexas. Sem exagero, este periodo da historia social do "negro" 

na cidade de Sao Paulo merece ser considerado como o dos anos 

de espera. Os anos do desengano, em que o sofrimento e a humilha- 

gao se transformam em fel, mas tambem incitam o "negro" a ven- 

cer-se e a sobrepujar-se, pondo-se a altura de suas ilusoes iguali- 

tarias, Enfim, os anos em que o "negro" descobre, por sua conta e 

risco, que tudo Ihe fora negado e que o homem so conquista aquilo 

que ele for capaz de construir, socialmente, como agente de sua 

propria historia. 



Capitulo Z 

PAUPERIZAgAO E ANOMIA SOCIAL 

INTRODUCAO: 

A emergencia da ordem social ccmpetitiva e a expansao urbana 

da cidade de Sao Paulo constituem processes historico-sociais coin- 
cidentes. Contudo, a analise apresentada ao longo do capitulo an- 

terior sugere que essa coincidencia, sob varies aspectos essenciais, 

nao foi meramente episodica. Gragas ao volume da produgao cafeei- 

ra e as formas assumidas pela sua comercializagao, os dois proces- 

ses historico-sociais entrosaram-se estrutural e dinamicamente. Is- 

so fez com que, sob o ponto de vista sociologico, a correlagao dos 

dois fenomens adquirisse significado interpretative a um tempo par- 

ticular e tipico. Particular, porque Sao Paulo foi a unica cidade 

brasileira que deu (nao obstante varias circunstancias desfavora- 

veis), um verdadeiro "salto" na consolidagao da ordem social com- 

petitiva, desprendendo-se, assim, do padrao brasileiro tradicional de 

organizagao do espago e do estilo de vida urbanos. Tipico, porque 

essa correlagao pode repetir-se, em outras cidades brasileiras, des- 

de que elas reunam certas condigoes produzidas pelo crescimento 

economico acelerado, pela concentragao demografica e pela moder- 

nizagao institucional. Apanhado na confluencia desses processes, o 

negro sofreu impactos negatives diretos, resultantes da alteragao sii- 

bita das relagoes de produgao, do horizonte cultural medio e da or- 

ganizagao da sociedade, tanto quanto as "reagoes acumulativas cir- 

culares" que tais impactos provocaram, liquidando a eficacia ou a 

viabilidade das tecnicas economicas e socio-culturais que aprende- 

ra anteriormente, como "escravo" ou como "liberto". 

Pelo que foi exposto acima, a rapidez com que se consolidou a 
ordem social competitiva pos cobro, praticamente, as possibilidades 

de absorgao imediata do negro a papeis economicos ativos e com- 

pensadores. Doutro lado, as tendencias da urbanizagao impediram 

a preservagao de "mores" afro-brasileiros, que poderiam garantir a 

transformagao da "populagao negra" numa minoria racial integra- 

da e autonoma, sem facilitar a tendencia alternativa, representada 

pelos anseios de classificagao social revelados, ostensivamente, pelos 
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varios segmentos daquela populagao. Na medida em que a ordem 

social competitiva e a urbanizagao estavam em plena emergencia, a 

posigao de cada grupo etnico e de cada camada social no sistema 

economico e na sociedade dependia, fundamentalmente, de sua ca- 

pacidade de participagao do crescimento economico e do desenvol- 

vimento socio-cultural. Os negros e os mulatos ficaram a margem 

ou se viram excluidos da prosperidade geral, bem como de seus 

proventos pollticos, porque nao tinham condigoes para entrar nesse 

jogo e sustentar as suas regras. Em conseqiiencia, viveram dentro 

da cidade, mas nao progrediram com ela e atraves dela. Consti- 

tuiam uma congerie social, dispersa pelos bairros, e so partilhavam 

em comum uma existencia ardua, obscura e muitas vezes deleteria. 

Nessa situagao, agravou-se, em lugar de corrigir-se, o estado de ano- 

mia social transplantado do cativeiro. 

Os fatores e os efeitos do agravamento desse estado de anomia 

sao de enorme interesse para o estudo sociologico da integragao dos 

negros e dos mulatos a sociedade de classes. Ao que parece, neles 

se encontram as "fontes de inercia" que neutralizaram ou retarda- 

ram o empenho de classificacao e de ascengao sociais da gente negra. 

0 tema ja atraiu, dada a sua importancia, a curiosidade de varios 

estudiosos. Todavia, a imensa tragedia dos homens cegou os inves- 

tigadores. Em sua maioria, estes se empenharam em explicar o "de- 

ficit negro", ignorando ou dispensando limitada atengao as suas cau- 

sas psico-sociais ou socio-culturais. O presente capitulo pretende 

sanar essa lacuna sociologica, tratando em conjunto dos aspectos quan- 

titativos e qualitativos do colapso da "populagao negra" na cidade. 

1 — O "Deficit Negro"; 

As tendencias de crescimento demografico apresentadas acima 

mantiveram-se no decurso do primeiro quartel deste seculo, redu- 

zindo a significagao da importancia relativa do element© negro na 

populagao paulistana (1). As primeiras avaliagoes desse fenomeno 

foram dramaticas. Primeiro, pretendia-se que "o negro estava aban- 

donando Sao Paulo", como ja foi assinalado; depois, apareceu a ideia 

de que "o negro nao se adaptava ao planalto" e, por isso, sucumbia 

na competigao com outros grupos etnicos. Os estudos meticulosos 

de S. H. Lowrie puseram um paradeiro nessas especulagoes, demons- 

trando que e impossivel determinar com objetividade, em nossos 

dias, sejam os efeitos seletivos da escravidao sobre a populagao ne- 

(1) —< S6bre os padroes de composlcao e de crescimento demogrfificos na ci- 
dade de Sao Paulo, cf. esp. J. R. Araujo Filho, "A Populagao Paulistana", 
op. cit. 
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gra ou mestiga, seja o volume da transferencia de individuos pre via- 

mente classificados "como de cor" para a categoria dos "brancos" (2). 

Lowrie nao nega a existencia de um processo letal; apenas assinala, 

com razao, que ele nunca teve as proporgoes alarmantes que Ihe atri- 

buiram de infcio. A seu ver, a selegao negativa estaria operando em 

condigoes tao morosas, que os obitos ainda seriam representatives "co- 

mo amostra de toda a populagao" e que, embora a imigragao tenha 

reduzido a porcentagem da "populagao de cor", ela e, em todo o Es- 

tado, "apenas pouco menor do que se poderia esperar" (3). 

Haveria pouco interesse em ressuscitar tais debates em nossos 

dias, se eles nao tivessem repercutido no "meio negro", instigando 

explicagoes mais profundas e ao mesmo tempo inconformistas da rea- 

lidade, e se eles nao se referissem a algo essencial para a nossa ana- 

lise. Possua ou nao carater catastrofico, o chamado "deficit negro" e 

uma expressao da cadeia de ferro que se estabeleceu entre a situagao 

social do negro ou do mulato e a pauperizagao. As condigoes de ano- 

mia social nao so preservaram o nivel de pobreza inicial da popula- 

gao negra paulistana. Agravaram-na, continuamente, de varias ma- 

neiras, convertendo o pauperismo numa constante do estilo de vida 

do "negro" na cidade e a pauperizagao no processo de seu ajusta- 

mento normal ao mundo urbano. Dai a cadeia de ferro, que prendeu 

negros e mulatos no circulo vicioso gerado pela miseria, que aprisio- 

na o homem a m'veis de existencia que se aviltam e se degradam 
progress!vamente, qualquer que seja a disposigao ou o esforgo empe- 

nhados, voluntariamente, em sentido contrario. 

A explicagao dos provaveis efeitos seletivos da situagao de con- 

tacto, em relagao ao Brasil meridional, foi proposta por Oliveira Via- 

na em termos da qualidade da heranga biologica. No seu entender, 

"a influencia regressiva dos ativismos etnicos" seria responsavel pe- 

lo peneiramento nggativo dos mulatos e pelo aparecimento de um 

quadro demografico de nitida preponderancia biologica do branco so- 

bre o negro e os mestigos (4). Embora declarando-se adversario da 

"doutrina da superioridade racial", Alfredo Ellis Jr. retoma essa li- 

nha de interpretagao, "convencido de que o negro, mesmo educado, 

nao pode nivelar-se ao branco" (5). Considerando as diferengas entre 

(2) —« Consulte-se, especialmente, "O Elemento Negro na Populagao de Sao 
Paulo", op. cit., pp. 16-18, 21-27 e 53-54. 

(3) — Idem, citagoes extrafdas das pp. 22 e 54. 
(4) — Veja-se F. J. de Oliveira Viana, PopulagGes Meridionals do Brasil, Liv. 

Jos6 Olympio Editdra, Rio de Janeiro, 5a. ed., 1952 (vol. I, pp. 161-162; 
la. edigao, 1918). 

(5) — Alfredo Ellis Jr., Populagoes Paullstas, Companhia Editora Nacional, Sao 
Paulo, 1934, cap. IV (citagao extraida da p. 100). Ver tambdm, do mes- 
mo autor, Pedras Lascadas, Editdra Piratininga, 2a. edigao, Sao Paulo, 
1933, pp. 194-206. 
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as taxas de natalidade, de nati-mortalidade e de mortalidade de 1924 

a 1927, bem como os coeficientes de obitos por tuberculose, lepra e 

sifilis em 1929, conclui pela "inferioridade psicologica" do negro e do 

mulato e que o desaparecimento de ambos do planalto e fatal. "Ten- 

do em conta a populagao total de cada zona sanitaria, em relagao a 

capital, penso que os melanicos estao tendo um "deficit" anual de 4 

a 5.000 individuos em todo o Estado, de onde o prognostico de sua 

^xtingao daqui a 40 ou 50 anos" (6). As indicagoes sobre a inciden- 

cia da tuberculose corroboram as afirmagoes dos principals lideres dos 

movimentos sociais do "meio negro", os quais sempre insistiram nas 

conseqiiencias desastrosas da ma alimentagao, da promiscuidade, dos 

habitos anti-higienicos e da falta de conforto na diminuigao da ca- 

pacidade de resistencia do negro e do mulato as molestias contagio- 

sas, especialmente ao bacilo de Koch. Todavia, para determinar-se, 

conclusivamente, a influencia topica das condigoes economicas, so- 

ciais e culturais de existencia do negro e do mulato, no quadro des- 

sas doengas, bem como para presumir a propensao deles a aquisigao de 

determinada molestia contagiosa, seria precise fazer levantamentos 

estatisticos que levassem em conta longos periodos e favorecessem a 

focalizagao explicita rigorosa dos fatores socio-culturais ou econo- 

micos, a serem testados objetivamente (7). Alias, se confrontasse- 

mos individuos "brancos", "mulatos" e "negros" de populagoes re- 

lativamente homogeneas, veriamos que ha ampla margem para es- 

peculagoes inversas, fundadas na resistencia dos dois ultimos as con- 

digoes desfavoraveis do ambiente, inclusive as molestias contagio- 

sas. Um bom sistema de referenda empfrico para tais reflexoes pa- 

rece ser o levantamento do Coronel Lobo da Silva, cujos resulta- 

dos, em vez de alimentarem previsoes catastroficas — mesmo quan- 

to ao sul do Pais — sugerem que o "negro" e o "mulato" apresen- 

tavam, na epoca considerada, indices perfeitamente normais de acei- 

tagao e de rejeigao (temporaria ou definitiva) ao servigo militar (8). 

Portanto, tudo nos aconselha a maior prudencia possivel. Enquanto 

nao se fizerem investigagoes mais completas, e melhor por de lado as 

(6) — Idem, Populasoes Paulistas, op. cit., p. 107. 
(7) —' Infelizmente, A. Ellis Jr. limitou-se aos dados sobre a incid§ncia da tu- 

berculose em 1929 e ^s ligagoes da doenga com fatdres externos ou bio- 
Idgicos sao meramente conjecturais (cf. op. cit., pp. 114-116). 

(8) — Vejamrse os dados coligidos no Quadro 7, pelo Coronel Dr. Arthur Lobo 
da SUva, "A Anthropologia no Ex6rcito Brasileiro", Archives do Museu 
Nacional, Vol. XXX, Rio de Janeiro, 1928 (pp 7-299); o registro de mo- 
lestias e de defeitos flsicos, particularmente, nao sugere qualquer es- 
pecle de propensao ou de incapacidade bioldgicamente herdada na po- 
pulagao "negra" ou "mulata". Doutro lado, cumpre observar que certas 
flutuagoes na aceitagao prendem-se, presumlvelmente, ^s possibilidades de 
manipulagoes das tecnicas de evasao do servigo' militar, que nao sao uni- 
formes para os tres grupos. 
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presungoes extremadas ou parciais. Se uma parte da "populagao ne- 

gra" da cidade sucumbiu a golpes tao severos, outra sobrepos-se, vi- 

toriosamente, as adversidades. Devemos nos empenhar, pelo menos, 

^m-reter os dois lados da questao, evitando presungoes incomprova- 

veis e ate anti-cientificas a respeito da inferioridade "psico-biologi- 

ca" ou "demografica" do negro e do mulato paulistanos. 

A tendencia do "branqueamento" da populagao da cidade acen- 

luou-se ainda mais no inicio do seculo. As estatisticas mostram a se- 

guinte evolugao do movimento imigratorio no Estado de Sao Paulo 

ate 1929 (9): 

1827-1884 37.481 — 

1885-1889 168.127 — 

1890-1899 735.076 — 

1900-1909 388.708 65.262 (1908-1909) 

1910-1919 480.509 247.927 

1920-1929 712.436 234.342 

Total   2.522.337 547.531 

Nesse periodo, as estatisticas registram os seguintes dados sobre 

a entrada de migrantes brasileiros no Estado de Sao Paulo (10): 

1875-1899   965 

1900-1909   20.874 

1910-1919   33.927 

1920-1929   225.183 

Total   280.949 

Embora seja impossivel estabelecer, mesmo aproximadamente, o 

numero de imigrantes que se fixaram na cidade, depois de perma- 

necer algum tempo no interior ou assim que chegaram, ate o fim do 

primeiro quartel do presente seculo foram pequenas as alteragoes 

das tendencias demograficas, A populagao da cidade continuou a au- 
* 

mentar com rapidez e, em grande parte, gragas aos contingentes de 

imigrantes europeus. Segundo certas estimativas, a europeizagao de- 

mografica da cidade se acentuara a tal ponto, que em 1897 haveria 

(9) — Dados extraidos do Quadro A-l, pp. 49-50 de "Movimento Mlgratorio no 
Estado de Sao Paulo", D.T.C.I., Boletim da Diretoria de Terras, Colo- 
nizagao e Imigra^ao, Secretaria de Agrlcultura, Indiistria e Comercio, 
Sao Paulo, Ano I, N.0 1, Oi^tubro de 1937, pp. 29-75. 

(10) — Dados extraidos do Quadro E-ll, p. 145, de "Movimento Imigrat6rio do 
Estado de Sao Paulo. Quadros Estatlsticos Basicos", Boletim do Service 
de Imigragao e Colonizagao, Secretaria de Agriculture, Industrie e Co- 
mercio, Sao Paulo, N.® 2, Outubro de 1940, pp. 129 e sets. 
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na Capital 2 italianos para 1 brasileiro (11). As correntes migrato- 

rias internas, associadas aos deslocamentos de popula^oes paulistas 

interioranas e de populagoes de outros estados, assumiram paulatina- 

mente maior vulto. No entanto, as correntes migratorias que poderiam 

exercer maior influencia na modificagao do padrao de composigao 

demografica quanto a cor, so se intensificam, com relagao ao Estado 

de Sao Paulo, depois de 1925. Ate 1924, teriam entrado no Estado 

somente 109.222 migrantes, procedentes de varias regioes do Pais; 

nos tres quinquenios posteriores e que esse movimento iria sofrer ra- 

dical transformagao (12): 

Por conseguinte, embora os censos de 1910, 1920 e 1934 fossem 

omissos com referencia a cor, e de presumir-se que o afluxo de cor- 

rentes migratorias estrangeiras, acrescidas agora de seus descenden- 

tes brasileiros, continuaria a ser o principal fator de incremento da 

populagao paulistana. So depois de 1935 esse quadro poderia sofrer 

algumas modificagoes ligeiras, na medida em que a Capital come- 

gou a ser um foco de concentragao de migrantes procedentes de ou- 

tras regioes do Pais (13). Entre os trabalhadores nacionais alojados 

na hospedaria de imigrantes, de 1935 a 1939, por exemplo, 62% fo- 

ram registrados como brancos, 18% como pardos e 20% como pre- 

tos (14), proporgoes claramente discrepantes da composigao por cor 

da populagao do Estado de Sao Paulo e de sua Capital (15). Nao 

obstante, os resultados de uma pesquisa, efetuada em 1948, compro- 

vam que, num segmento de populagao relativamente permeavel ao 

(11) — Veja-se R. M. Morse, De Comunidade a Metropole, op. cit., p. 189. 
(12) — Dados extraidos da fonte mencionada na nota 10. Ver tamb^m, Oscar 

Egidio de Araujo, "Latinos e Nao-Latinos no Municipio de Sao Paulo", 
Revista do Arquivo Municipal, Ano VII —■ Vol. LXXV, Sao Paulo, 1941, 
p. 69 e quadro 1. 

(13) — A esses deslocamentos se associa, como se sabe, uma tendencia a re- 
distribuieao das populagoes internas quanto h cor (cf. T. Lynn Smith, 
Brazil. People and Institution, Revised Edition, Louisiana State Univer- 
sity Press, Baton Rouge, 1954, pp. 280-281). 

(14) — Porcentagens baseadas em dados extraidos das fontes mencionadas nas 
notas 9 e 10. Os dados serao transcritos adiante. 

(15) — Sobre as flutuagoes da composigao da populagao brasileira por cor, pa- 
ra 1922-1923, cf. A. Lobo da Silva, "A Antropologia do Ex«§rcito Brasi- 
leiro", op. cit., Quadro 1; e com refer§ncla aos censos de 1940 e 1950,.. 
cf. T. Lynn Smith, Brazil, op. cit., pp. 155-161 (esp. Quadro VI). 

1925-1929 

1930-1934 

1935-1939 

171.727 

105.393 

330.471 

607.591 
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negro e ao mulato (16), prevalece nas familias migrantes da cidade 

uma estrutura rauito mais proxima do padrao demografico do inte- 

rior paulista — 82,90% de brancos, 8,20% de pardos e 5,49% de pre- 

tos (17). fisse resultado se explica pelo predominio de pessoas do 

interior do Estado (83,14% das pessoas das familias e 82,49% dos 

alunos; de outros estados: 14,38% das pessoas das familias e 14,66% 

dos alunos; de outros paises: 2,48% das pessoas das familias e 2,85% 

dos alunos). Se isolassemos os dados pertinentes a naturalidade dos 

pais vindos de estados cuja composigao demografica por cor confere 

maior porcentagem ao element© negro e mestigo, constatariamos que 

eles representam 20%, num total de 5.265 individuos (18). E' pro- 

vavel que se se tomasse um segmento diverso da populagao paulis- 

tana (como, por exemplo, das criangas nascidas em maternidades 

gratuitas, como fez Lowrie; ou determinados setores ocupacionais, 

em que preponderam os nordestinos), as porcentagens acusassem 

maior proporgao de negros e de mulatos (19). 

O que importa ressaltar, para os fins desta analise, porem, fica 

perfeitamente estabelecido. So no inicio do segundo quartel do se- 

culo XX (e, particularmente, so depois de 1935) delineia-se uma 

mudanga substancial no teor das correntes migratorias, que tern vin- 

do para o interior do Estado de Sao Paulo, para a sua Capital ou 

refluido para esta. Doutro lado, mesmo na atualidade e patente que 

as discrepancias na composigao por cor dos diversos grupos migran- 

tes contribuem para diluir a importancia relativa de negros e mu- 

latos. Ainda estamos longe de uma "homogeneizagao" completa da 

estrutura demografica da sociedade brasileira, quanto a cor (20). 

No que concerne ao periodo do desenvolvimento demografico da ci- 

dade de Sao Paulo, que ora nos interessa — as tres primeiras de- 

(16) — Vejam-se as consideracoes de Samuel H. Lowrie s6bre as criangas ma- 
triculadas nos parque infantis, que se aplicam, com certas reservas, a 
populagao dos grupos escolares (cf. "Origem da Populagao da Cidade de 
Sao Paulo e Diferenciagao das Classes Socials" Revista do Arquivo Mu- 
nicipal, Ano IV — Vol. XLIII, Sao Paulo, 1938, pp. 195-212). 

(17) — A amostra, de 46.267 individuos, foi colhida na Capital (cf. Vicente Un- 
zer de Almeida e Octavio Teixeira Mendes Sobrinho, Migragao Rural- 
Urbana, Secretaria da Agricultura, Sao Paulo, 1951, pp. 19 e 29; reja-se 
tambem, a composigao do grupo de alunos, na p. 75). 

(16) — Cf. Vicente Unzer de Almeida e Octavio Teixeira Mendes Sobrinho, Mi- 
gragao Rural-Urbana, op. cit.: as primeiras porcentagens foram extrai- 
das do Quadro L (p. 127) e a ultima foi calculada com base nos dados 
fornecidos pelo Quadro LI (p. 128). 

(19) — Veja-se S. H. Lowrie, "Origem da Populagao da Cidade de Sao Paulo e 
Diferenciagao das Classes Socials", op. cit., pp. 201-202. 

(20) — Alias, T. Lynn Smith prefere acentuar, apenas, que tais migragoes pro- 
duzem uma distribuigao mais equitativa dos elementos ^tnicos da popu- 
lagao brasileira pelos vdrios estados ou regioes do Brasil (cf. Brazil, 
op. cit., p. 280). 
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cadas deste seculo — deduz-se dessas indicaQoes que o declinio do 

"elemento de cor" na populacao local prende-se, acima de tudo, ao 

afluxo de populagdes migrantes em que os brancos prevalecem de 

forma acentuada. As alteragoes recentes na composigao dos grupos 

migratorios apenas se refletiram na diminuigao gradativa do grau 

de preponderancia dos brancos. 

Em vista disso, principalmente no periodo que vai ate 1930, mais 

ou menos, e de esperar-se como normal uma forte diminuigao pro- 

porcional crescente de negros e mulatos na populagao paulistana. 

A questao grave, que se coloca, diz respeito a existencia ou nao de 

uma selegao letal na populagao negra e mestiga da capital. Infeliz- 

mente, nao se dispoem de dados censitarios, que fornegam bases pa- 

ra uma analise objetiva e completa do assunto. Os resultados do le- 

vantamento de Lobo da Silva, relatives a 1922-1923, abrangem o Es- 

tado de Sao Paulo. Apesar disso, como constituem um bom ponto de 

referencia, conviria leva-los em conta (21): 

Brasil Sul Sao Paulo 

Brancos    17.246 (70%) 4.380 (82%) 

Mestigos   5.053 (20%) 657 (12%) 

Pretos   2.007 ( 8%) 314 (6%) 

Caboclos   363 ( 2%) 13 (0,2%) 

Total   24.669 5.364 

Embora o contingente de examinandos seja pequeno e a propria 

populagao abrangida seja pouco representativa da populagao global 

(22), S. H. Lowrie considerou as proporgoes como aceitaveis e nor- 

mais (23). file proprio, utilizando o registro de obitos do Servigo 

Demografico, apresenta uma distribuigao da populagao do Estado 

de Sao Paulo segundo a cor, de 1921-1928, que pode ser resumida 

da seguinte maneira (24): 

(21) — Coronel Dr. Arthur Lobo da Silva, "A Antropologla no Exercito Brasi- 
leiro", op. cit., Quadro 1. No levantamento, foram compreendidos como 
"mestigos" os cruzados "de branco e preto, branco e fndio e preto e in- 
dio" (cf. instrugao contida no item 4.°, p. 44); no Brasil Sul estao arro- 
lados os Estados de Espirito Santo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Sao 
Paulo, Parang, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

^22) — Nas classes intermedidrias e nas camadas dominantes muitas pessoas 
preferem submeter-se ao aprendizado militar voluntcirio, anterior a con- 
vocagao para o servigo militar obrigatdrio (cf. Lobo da Silva, op. cit., 
p. 19). 

(23) — Cf. "O Elemento Negro na Populagao de Sao Paulo", op. cit., p. 19. 
(24) — Cf. S. H. Lowrie, "O Elemento Negro na Populagao de Sao Paulo", pp. 

19-21; os dados foram extraidos do Quadro III, p. 20. 
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Quadro 5 

Distribui^ao dos Grupos de Cor Obtida pelos Obitos Ocorridos no 

Estado de Sao Paulo (1921-1928). 

Cor Totals 

Dados Brutos % 

Brancos 624.208 83 

Mulatos 63.746 9 

Negros 57,127 7 

Amarelos 3.991 1 

Lowrie estima tais resultados como "bastante razoaveis", pois 

fornecem um total de 16% de elementos de cor, acreditando que es- 

sa classificagao "consubstancia o maximo de verdade que se pode- 

ria obter". A populagao do Estado deveria ter 20% de negros e mu- 

latos, considerando-se os dados do recenseamento de 1872 e do mo- 

vimento imigratorio; em seu entender, dada a redugao da populagao 

de cor, operada pelo cruzamento, "e admissivel uma diferenga de 

4%" (25). 

Quanto a Cidade de Sao Paulo, os registros de obitos do Servigo 

Sanitario permitem estabelecer o seguinte quadro (26): 

Quadro 6 

Distribuigao dos Grupos de Cor Obtida pelos Qbitos na Cidade 

de Sao Paulo (1920-1828). 

Cor Totais 

Dados Brutos % 

Brancos 100.947 88 

Mulatos 7.105 6 

Negros 7.050 6 

Amarelos 296 — 
Nao declarados 60 — 

Como as fontes sao razoavelmente fidedignas — Lowrie salienta 

que o medico nao tern interesse em alterar os fatos, registrando o 

que ve — tais porcentagens indicariam, pelo menos para as gera- 
goes descendentes, a relativa persistencia do quadro demografico 

caracten'stico do fim do seculo XIX, quando a concentragao de imi- 

(25) — Idem, p. 21. 
(26) — Dados extraidos de S. H. Lowrie, "O Elemento Negro na Popula^ao de 

Sao Paulo", op. cit., Quadro IV, p. 22. 
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grantes europeus revolucionou a proporgao das cores na populacao 

paulistana. 

Os dados dos censos de 1910, de 1920 e de 1934 indicam o cres- 

cimento rapido constante da populagao da cidade, que passa respec- 

tivamente de 239.820 para 579.033 e 1.060.120 habitantes (27). Con- 

tudo, nao se sabe ao certo qual teria sido o crescimento da popula- 

gao negra e mulata da cidade nesse periodo. Samuel H. Lowrie su- 

gere que a proporgao de negros e mulatos oscilou nesse periodo, entre 

8%, 9% e 12% (28). Se procurassemos aproveitar essas estimativas 

com base em progressoes calcadas nos Indices de crescimento demo- 

grafico da Capital em 1886-1893 e, posteriormente, em 1940-1950, se- 

ria possivel presumir-se que os negros e os mulatos deveriam repre- 

sentar, na populagao total da Capital, no minimo: 11% em 1910; 9% 

em 1920; e 8,50% em 1934. Se aceitarmos essas proporgoes apenas pa- 

ra contarmos com pontos de referencia, grosseiramente aproximativos 

e sem nenhum valor documental, poderiamos imaginar que o "ele- 

mento negro" acompanhou o crescimento demografico da cidade mais 

ou menos na seguinte escala: 

Censos Conjecturas sobre o Numero 

de Negros e Mulatos na Po- 

pulagao da Capital 

1910   26.380 

1920   52.112 

1934   90.110 (29). 

(27) — Cf. Recenseamento Demografico, Escolar e Agricola-Zootecnico do Estado 
de Sao Paulo (20 de Setembro de 1934), Imprensa Oficial do Estado, Sao 
Paulo, 1936, quadro apresentado na p. 10. Sobre o assunto, consulte-se 
J. R. Araujo, "A Populagao Paulistana", cf. op. cit., p. 178 e sets. 

(.28) — "O Element© Negro na Populagao de Sao Paulo", op. cit., p. 27, Com 
base nessas estimativas teriamos o seguinte quadro conjectural sdbre a 
proporgao num^rica de negros e mulatos na populagao paulistana: 

Anos 8% 9% 12% 

1910 19.185 21.583 28.778 
1920 46.322 52.112 69.483 
1934 84.809 95.410 127.214 

(29) —' Ao apresentar essas conjecturas, observamos um "dever de oficio", que 
consist© em indicar, pelo menos, o modo pelo qual escolheriamos as 
porcentagens presumivelmente legitimas na 6poca de cada censo. Mal- 
grado o trabalho que tive para formuM-las, nao nos anima nenhum outro 
intuito senao o de estabelecer um sistema de referencia que sirva como 
mero Indicador do montante aproximado da populagao negra e mulata 
da capital nesses anos. Tais conjecturas merecem, por^m, tao pouca 
confianga que evitamos, escrdpulosamente, levi-las em conta na discussao 
dos problemas considerados neste capitulo. 
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Tudo isso nao nos esclarece muito, todavia, sobre as manifesta- 

"goes e os efeitos de alguma tendencia seletiva no seio dessa popu- 

lagao. Ainda aqui, os dados mais seguros, de que dispomos, foram 

coligidos por S. H. Lowrie e examinados com prudente e construtiva 

objetividade cientifica. Eis como Lowrie resume os referidos dados, 

extraidos de publicagoes do Servigo Sanitario (30): 

Quadro 7 

Nasclmentos, Obitos e Nati-mortos segundo a Cor na Cidade de Sao 

Paulo (1920-1928), 

Cor Nascimentos 6bitos Nati-mortos 

N.0 
% N.0 

% N.0 
% 

Brancos 199.162 94 100.947 88 10.747 87 

Mulatos 7.330 4 7.105 6 1.129 9 

Negros 3.959 2 7.050 6 541 4 

Amarelos 442 — 296 — 23 — 

Nao declarados — — 60 — 2 — 

Total 210.893 100 115,458 100 12.442 100 

Os numeros brutos e as porcentagens desse quadro sugerem uma 

realidade alarmante. Somando-se negros e mulatos, o "deficit" entre 

nascimentos e obitos seria de 2.886 individuos, ou seja, o numero de 

obitos seria quase 1/4 maior que o de nascimentos. Considerando-se 

em separado, haveria um diminuto saldo positive para o mulato (de 

225 individuos) e um tremendo saldo negative para o negro (de 3.091 

individuos, quase o montante de nascimentos!). Em numeros relati- 

ves, entretanto, as coisas pareceriam ainda mais funebres, evidencian- 

do-se tendencias que condenariam negros e mulatos ao rapido desa- 

parecimento. Comentando tais dados, escreve Lowrie: "Sob tais con- 

digoes, verdadeiramente alarmantes, no decurso de algumas decadas 

teria desaparecido a populagao de cor, e Sao Paulo viria a ter, exceto 

com relagao aos indios e imigrantes de outros estados brasileiros, uma 

raga senao de todo pura, ao menos totalmente branca. Alem disso, 

estes dados, se verdadeiros, estariam a revelar condigoes de vida e 

de saude — ou melhor, de falta de saude — surpreendentemente pre- 

carias. Nao obstante ser baixo o padrao de vida das classes de cor, 

cujos maiores contingentes se contam entre os grupos economicos in- 

feriores, nem a observagao e nem a opiniao geral das pessoas bem 

informadas admitem a assertiva de ser a situagao desses elementos 

assim tao decadente a ponto de concorrer para o aumento do seu 

(30) —• Op. clt., Quadro IV, p. 22. Reproduzlmoa o quadro em sua forma original 
por causa de sua Import&ncia empirlca e Interpretatlva, 
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coeficiente de mortalidade" (31). Aventa-se que, possivelmente, o 

contraste entre as formas de registro de natalidade e dos obitos ex- 

plicaria parte das discrepancias: as declaragoes do pal (ou de seu 

substitute eventual) poderiam deturpar os fatos, registrando-se co- 

mo brancas criangas mestigas, mais ou menos escuras, A porcenta- 

gem de nati-mortos oferece uma contraprova dessa interpretagaor 

pois evidencia que, eliminada aquela circunstancia, diminui a pro- 

porgao de brancos, enquanto duplica a de mulatos e de negros. Dou- 

tro lado, as porcentagens decorrentes sao consistentes com as regis- 

tradas nos obitos (32). Mas, parece que nao e so o pai que deforma 

suas declaragoes, cedendo ao prestigio social da "raga branca". E' 

provavel que a tendencia (acentuada no passado) de negligenciar o 

registro dos filhos fosse mais intensa nas camadas populares, as quais 

abrangem maior niimero de negros e de mulatos que a populagao glo- 

bal. O professor Nagib Lima Feres, ao apreciar os dados aqui expos- 

tos e as interpretagoes correspondentes, salientou a importancia desse 

lapso cronico de nossa documentagao demografica. Alem disso, pare- 

ce que os medicos tambem sucumbiam, de maneira inversa, aos efei- 

tos do preconceito de cor, tendendo a identificar como "negros" pes- 

soas que poderiam ser classificadas como "mulatas" no consenso ge- 

ral. Em muitos circulos sociais de Sao Paulo, "quern escapa de bran- 

co e negro". For indulgente que sejam, muitos medicos devem inspi- 

rar-se, inconscientemente, nessa regra, pelo menos nos casos dos mu- 

latos "mais ou menos escuros". Introduzindo-se este argumento na 

apreciagao dos dados estatisticos, teriamos duas tendencias contradi- 

torias, prejudiciais a "verdade dos fatos" — e nao somente uma, que 

se alimenta da propensao de identificar-se e de diluir-se na "camada 

racial dominante", como supunha Lowrie. A segunda tendencia, as- 

sociada principalmente aos "registros objetivos" dos oficiais ou buro- 

cratas brancos, ajudaria ainda mais a compreender as desproporgoes 

existentes entre nascimentos e obitos de negros e mulatos. Ela da 

viabilidade a hipotese de que o terrivel "deficit", que se abteria de 

modo catastrofico sobre o nucleo negro da "populagao de cor", deve 

ser, pelo menos em parte, repartido com os segmentos mestigos dessa 

populagao. Alias, por al se ve quao razoavel vem a ser o procedimen- 

to posto em pratica pelos observadores mais prudentes, que consiste 

em manipular conjuntamente os dados pertinentes a "populagao de 

cor", unica via de que se dispoe para neutralizar os efeitos mencio- 

nados. 

No conjunto, os dois tipos de indicagoes, discutidas nas paginas 

precedentes, permitem discemir uma tendencia caracten'stica de de- 

(31) — Idem, p. 23. 
(32) — Idem, pp. 23-24. 
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crescimo da populagao negra e mulata da Capital. Essa tendencia pa- 

rece ser produto de varies fatores concomitantes, pondo-se de lado as 
conseqiiencias notorias do estancamento do afluxo constante de gran- 

des massas negras (provocado pela crise do regime escravocrata), os 

vicios imputaveis aos registros censitarios e demograficos e tendo-se 

em vista a situagao imperante nas tres primeiras decadas do seculo 

XX. Primeiro, o rapido aumento do estoque racial branco, intermi- 

tentemente acelerado pela intensidade da imigragao. Segundo, o cru- 

zamento racial, cuja importancia nao pode ser ignorada. Os "mestigos 

mais claros", especialmente, quando se deparam com condigSes eco- 

nomicas e socio-culturais favoraveis, mudam de categoria racial, clas- 

sificando-se como brancos e sendo, tambem, muitas vezes aceitos co- 

mo tal inclusive para fins relacionados com o casamento ou amasia- 

mento com brancos. Existe, doutro lado, em contraposigao, a tenden- 

cia inversa, que consiste na identificagao de "mulatos escuros" e ate 

de "mulatos claros" (33) com o grupo negro, a qual leva muitos "in- 

dividuos de cor" a se classificarem pura e simplesmente como "pre- 

tos". No entanto, esses casos tem sido negligenciados e nao existem 

meios para avaliar sua significagao estatistica. Terceiro, pela exis- 

tencia de uma taxa de decrescimo aparentemente devida as diferen- 

gas entre a natalidade e a mortalidade na "populagao de cor". Embo- 

ra tais diferengas estejam longe de possuir o teor calamitoso, que se 

imaginou no passado, elas parecem ser constantes, associando-se a 
condigoes socio-economicas persistentes, Cumpre lembrar, a seu res- 

peito, o que escreveu S. H. Lowrie: "O baixo nivel economico dos 

grupos de cor e os obitos em conseqiiencia da tuberculose, estudados 

por Alfredo Ellis, dao mais enfase a presungao da existencia de fa- 

tores seletivos. Seu vulto, porem, e tao reduzido, que ha necessidade 

de se obterem dados mais completes a fim de que possam eles ser 

apreciados devidamente. As estatisticas que temos em mao e a re- 

lativa estabilidade da porcentagem de mulatos e negros na popula- 

gao atraves de longos perlodos historicos, sao provas de que o pro- 

cesso e moroso e nao muito extenso. A selegao, unicamente por si, 

nao causaria uma rapida mudanga na cor da populagao" (34). 

E' dificil, portanto, esclarecer de modo completo a natureza, as 

proporgoes e as conseqiiencias do chamado "deficit negro". As duas 

(33) — Na pesquisa que efetuamos, especialmente na aplicagao da t^cnlca de ob- 
servagao em massa em situacao grupal, fomos surpreendidos por v^rias 
manifestagoes dessa contra-tendencia. Poucos mulatos "claros" ou "es- 
curos" identificavam-se ou classificavam-se, ostensivamente, como bran- 
cos. Nao obstante, muitos se identificavam e classificavam como ne- 
gros, embora alguns fossem "brancos" no consenso racial brasileiro e 
um, pelo menos, fosse fenotipicamente branco. 

(34) — "O Elemento Negro na Populagao de Sao Paulo", op. cit., p. 27. 
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primeiras tendencias envolvem efeitos que sao normals e previslveis 

na situagao de contacto predominante em Sao Paulo. Contudo, elas 

nao podem ser igualmente estimadas quantitativamente. A primeira 

-e de percepgao facil. As porcentagens, fornecidas pelos censos ou por 

outras vias, indicam claramente como se tern alterado a contribuigao 

de cada contingente racial na composigao da populagao paulistana 

(35). A segunda tendencia precisa ser construida dedutivamente e com 

precaria margem de aproximagao, com base em indicadores propor- 

<nonados pelas referidas porcentagens. Assim, valendo-se de tal fon- 

te, Raul Joviano do Amaral calcula que a media decenal de decres- 

cimo dos mulatos foi, para todo o Estado e no periodo de 1836-1950, 

de 2,5%; enquanto que a do negro, no mesmo periodo, foi de 1,55% 

(36). Em suas conclusoes, assinala: 1.°) "O grupo pardo — consti- 

tuido de numerosas tonalidades de pigmentagao — tende a integrar- 

se, nao so estatisticamente, mas tambem de fato, no circulo domi- 

nante, no grupo branco, desfalcando ainda mais a populagao de cor"; 

2.°) "O grupo negro, suspensa a fonte renovadora que se fazia atra- 

ves do trafico, ficou estacionario durante algum tempo; as moles- 

tias, a subnutrigao — visto como ficou identificada a cor como m- 

dice de baixo estatus social e economico — contribuiram poderosa- 

mente para reduzir-lhe a representagao proporcional na populagao 

paulista" (37). A miscegenagao possui, para este elemento, uma sig- 

nificagao claramente exterminadora, diluindo-o e fazendo-o desapa- 

recer, atraves dos descendentes mulatos nos contingentes mestigos 

da populagao global. A impulsao psico-social dominante, descrita 

de varias formas pelos estudiosos do processo de branqueamento da 

populagao paulista, e agudamente focalizada por aquele estatistico, 

na perspectiva em que ela se apresenta para o negro. "Ate onde e 

licito afirmar-se, ha em Sao Paulo, muito mais acentuada que no 

resto do Brasil, uma ideologia no tocante a populagao escura, preta; 

ha um policiamento ininterrupto, uma determinagao consciente, sem 

violencia, no sentido de clarificagao dos componentes da populagao, 

por parte dos grupos dominantes. Atuando primeiramente de den- 

tro para fora e, posteriormente, de fora para dentro, pela assimila- 

<;ao e generalizagao dos ideais do outro grupo, dessa ideologia nao- 

formal participam os proprios descendentes dos aglomerados preto 

(35) — Parece dlspensavel insistir sobre o assunto, pois tais dados sao forne- 
cidos no capitulos anterior ou neste e serao completados adiante, com 
referencia ao censo de 1940, 1950 e 1960. 

(36) — Raul Joviano do Amaral, "O Negro na Populagao de Sao Paulo", Ms., 
op. cit., pp. 70-71. 

<37) — Raul Joviano do Amaral, "O Negro na Populagao de S'Jo Paulo", op. 
cit., pp. 79-80 (essas sao as conclusoes gerais numero 9 e 10 de sua 
monografia). 
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e pardo, ate certo ponto inconscientemente, por meio de uma ideo- 

logia tambem nao-formal aceita e expressa como a necessidade de 

limpar a rac?a..". "A tendencia e, por conseguinte, de branquifica- 

^ao, fato nao so historico como biologico, concorde ao comporta- 

mento tradicional da sociedade brasileira. Ha, portanto, um enten- 

dimento tacito, de absorgao das pequenas minorias raciais e de, por 

meio de cruzamentos ate estimulados, diluir o sangue negro. Em 

pouco mais de dois seculos, talvez, esteja concluido o processo assi- 

milador.(38). Essas reflexoes sao amplamente corroboradas pe- 

la documentagao direta. O negro e o mulato nao encaram a misce- 

genagao apenas como "tecnica" de classificagao e de ascengao so- 

cials; veem nela um "meio" de extermlnio racial. O seguinte depoi- 

mento, recolhido em maio de 1951, merece ser transcrito porque 

condensa os principals componentes dessa reagao: "Nos nao somos 

contra a miscegenagao. Mas nos somos contra a politica de misce- 

genagao imposta, na vontade de fazer desaparecer a raga negra. A 

politica do branco atualmente e de fazer desaparecer a raga negra. 
Primeiro, pela miscegenagao. Segundo, submergindo-a numa tor- 

rente de imigrantes brancos. E' porque o branco nao deseja ouvir 

falar de nos. Isso, associado a uma politica da policia para fazer de- 

gradar o negro, a fim de o ver desaparecer tambem pela tuberculo- 

se, pela sifilis e pela prostituigao. O que queremos e que se reco- 

nhega que somos cidadaos como os outros e que temos direito a 

educagao. Nos integrarmos a sociedade e nao o nosso abandono vo- 

luntario, a espera que desaparegamos" (39). 

A terceira tendencia e que apresenta, porem, interesse especi- 

fico para a presente analise. Embora certas avaliagoes contra-ideo- 

logicas do negro e do mulato focalizem as duas primeiras tenden- 

cias como parte de uma "politica racial" deliberadamente orienta- 

da para a supressao fisica do "negro" e acalentem a suspeita de 

que essa "politica racial" se estende, tortuosamente, aos fatores to- 

picos da selegao letal, em nossa discussao nao poderiamos reter se- 

nao estes ultimos. Infelizmente, ha pouco que agregar as conclusoes 

suscitadas pela pesquisa de Lowrie, mesmo reportando-nos a estu- 

dos posteriores, que apanharam a mesma realidade em epocas mais 

recentes. Como nos interessa, a todo custo, langar o maximo de luz 

sobre os varies aspectos do "deficit negro", nao vemos inconvenien- 

te em resumir os resultados de maior significagao para o conheci- 

(38) —.Idem, p. 80 (conclusao geral numero 11 da mencionada monografla). 
(39) —• fisse depoimento surgiu no curso de um debate com cinco informantes 

pertencentes a "classe m^dia de cor". Adlante serao examinados ou- 
tros aspectos da situagao econdmica, cultural e social desse estrato da 
"populagao negra" paulistana. 
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men to das proporgdes reals, dos fatores socio-economicos e dos efei- 

tos demograficos daquele processo de selegao. 

Logo apos a publicagao dos estudos de Lowrie, Sergio Milliet 

e Rubens do Amaral retomaram o assunto, por motives diversos (40). 

O segundo deteve-se nas diferengas entre as taxas de nati-mortali- 

dade e de mortalidade, reveladas pelas estatisticas demografo-sani- 

tarias de 1939, concluindo que o elemento afro-brasileiro estava so- 

frendo uma selegao letal de proporgoes alarmantes em Sao Paulo, prin- 

cipalmente nos centres urbanos do Estado e no Municipio da Capital, 

sem que as migragoes internas oferecessem alguma corregao com- 

pensadora ao fenomeno. Sergio Milliet, por sua vez, insiste na signi- 

ficagao das condigoes socio-economicas na determinagao do "deficit 

negro" e procura mostrar que somente uma analise diacronica per- 

mitiria descobrir o seu verdadeiro vulto. Comparando dados perti- 

nentes a 1934 e a 1938 sugere que se estabelece uma compensagao a 

curto termo, sendo o volume medio do "deficit" bem menor que as 

oscilagoes extremas anuais. Um dos pontos interessantes de sua ana- 

lise esta na focalizagao de um angulo anteriormente descurado. Os 

obitos registrados na Capital referem-se tambem a extensa populagao 

flutuante, que busca os centres medico-hospitalares de Sao Paulo, e 

que sao "imigrados para morrer". A composigao etnica dessa popu- 

lagao discrepa, em parte, do padrao racial da cidade. Isso nao ex- 

plica tudo, mas levanta um argumento que se precisa tomar em con- 

ta, na apreciagao do "deficit negro". Doutro lado, acentua que os seg- 

mentos migrantes da "populagao de cor" paulistana sao os que so- 

frem, presumivelmente, impactos mais destrutivos. "Vem na esperan- 

ga de melhorar a vida, mas aqui os espera uma rigorosa selegao so- 

cial bem mais terrivel do que todos os males de suas terras de ori- 

gem. O peneiramento destroi os mais fracos e empurra os que ainda 

conseguem resistir cada vez mais para baixo, ate estragalha-los por 

seu turno" (41). 

Em sua analise dos problemas demograficos brasileiros, T. Lynn 

Smith incluiu uma serie de dados pertinentes ao estado de Sao Pau- 

lo, no periodo de 1932-1941, ordenados no seguinte quadro (42): 

(40) — S6rgio Milliet escreveu tr©s artigos, estampados por O Estado de Sao 
Paulo no imcio de 1940 e transcrito sob o titulo geral de "A Formula 
de Martius" em Roteiro do Caf6 e Outros Ensaios, op. cit., pp. 115-160; 
Rubens do Amaral cuidou do assunto em artigo publicado por A Folha 
da Manha (li-XI-1941), intitulado "O Aniquilamento dos Negros em Sao 
Paulo". 

(41) —< Sergio Milliet, Roteiro do Caf6, op. cit., p. 160. 
(42)  i Ver Quadro XVIII, T. Lynn Smith, Brazil, op. cit., p. 201, dados forne- 

cidos pelo Departamento de Saude. 
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Quadro 8 

Nascimentos e obitos no Estado de Sao Paulo (1932-1941). 

Nascimentos <3bitos 

Populagao Dados • Dados 

brutos % brutos % 

Brancos 1.844.600 88,1 920.398 80,9 

Mulatos 102.860 4,9 106.977 9,4 

Pretos 65.612 3,1 86.437 7,6 

Amarelos 82.332 3,9 23.564 2,1 
Cor Ignorada — — 205 — 

Total 2.095.404 100 1.137.581 100 

Por ai se verifica que os brancos apresentariam urn excedente de 

924.202 indivi'duos e que o "deficit" da populagao de cor seria de 

24.942 individuos (4.117 individuos para os mulatos; e 20.825 indi- 

viduos para os negros). Em outras palavras, o numero de obitos ul- 

trapassaria de um setimo o total de nascimentos dessa populagao. Na 

verdade, afora as conhecidas presungoes que explicam essas discre- 

pancias (apontadas acima), estariamos diante de uma alternativa em- 

pirica da situagao demografica predominante no Brasil, a qual T. 

Lynn Smith tentou explicar, sociologicamente, atraves de duas hipo- 

teses gerais. Primeiro, que ha uma correlagao positiva entre o estatus 

socio-economico e a taxa de reprodugao, o que permitiria explicar a 

maior prolificidade dos brancos em face dos negros e dos mulatos 

(43); segundo, que existe uma relagao inversamente proporcional en- 

tre o estatus socio-economico e o numero de obitos, o que esclarece- 

ria a mortalidade diferencial desfavoravel aos negros e aos mulatos 

(44). Ambas as hipoteses sao consistentes com as explicagoes suge- 

ridas por Lowrie. Como os dados expostos incluem o interior do es- 

tado de Sao Paulo, onde a populagao negra tern contado com condi- 

goes adaptativas aparentemente melhores, e se referem a um periodo 

de tempo posterior, e licito concluir que eles corroboram e ampliam 
aquelas explicagoes. Nao so e provavel que ocorra uma tendencia se- 

letiva na populagao negra e mulata da Capital; como, qualquer que 

seja a sua magnitude (Lowrie supunha que ela fosse pequena), essa 

tendencia parece ser persistente. 

(43) —i Idem, pp. 193-196. 
(44) — Idem, pp. 200-217. 
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As contribuigoes do Laboratorio de Estatlstica do I.B.G.E., feitas 

ou orientadas por Giorgio Mortara (45), ressaltam que a diferenga 

nas taxas de mortalidade por grupos de cor, constitui o fator espe- 

cifico de maior peso, na determinagao da velocidade do incremento 

da populagao brasileira. Os censos permitem calcular que, entre 

1872 e 1940, contamos com uma taxa media geometrica anual de au- 

mento natural, independente da imigragao, de 18,68 por 1,000 habi- 

tantes brancos, negros e mulatos. "Experimentando-se diferentes 

combinagoes de taxas de incremento natural, para os brancos de um 

lado, e para os pretos e pardos de outro, todas subordinadas a con- 

digao de que a taxa dos brancos exceda a dos pretos e pardos, sem 

que, entretanto, esse excedente atinja um valor excessivamente ele- 

vado, chega-se a conclusao de que uma hipotese aceitavel e a de 

uma taxa de 22 por 1.000 para os brancos e 16 por 1.000 para os pre- 

tos e pardos em conjunto. Estimando-se em cerca de 45 por 1.000 

a taxa de natalidade para todos os grupos de cor, essa hipotese cor- 

responderia a de uma taxa de mortalidade de cerca de 23 por 1.000 

para os pretos e pardos em conjunto" (46). "Saindo-se da popula- 

gao presente em 1872, e aplicando-se uma taxa media geometrica 

anual de incremento natural, independentemente da imigragao, de 

22 por 1.000 para os brancos e 16 por 1.000 para os pretos e par- 

dos, o aumento natural total, independente da imigragao, entre os 

censos de 1872 e 1940, fica determinado em cerca de: 

13.102.000 habitantes, para os brancos 

12.184.000 habitantes para os pretos e pardos, em con- 

junto. 

25.286.000 habitantes em total. "O total acima fica pou- 

co inferior ao valor, calculado anteriormente, de cerca de 25.539.000,. 

que representaria o efetivo aumento natural independente da imigra- 

(45) — Cf., especialmeixi^ os seguintes trabalhos; Giorgio Mortara, "O De« 
senvolvimento da Populagao Preta e Parda no Brasil", in Contribuigoes 
para o Estudo da Demografia no Brasil, I.B.G.E., Rio de Janeiro, 1861, 
pp. 198-206; Estudos sdbre a Composigao da Populagao do Brasil se- 
gundo a Cor, I.B.G.E,, Rio de Janeiro, 1950; Pesquisas sdbre os Direr- 
sos Grupos de Cor nas Populagdes do Estado de Sao Paulo e do Distrito 
Federal, I.B.G.E., Rio de Janeiro, 1951; Estimativas das Taxas de Na- 
talidade para o Brasil, as Unidades da Federagao e as Principals Capi- 
tals, I.B.G.E., Rio de Janeiro, 1948; Estudos sdbre a Natalidade e a 
Mortalidade no Brasil; I.B.G.E., Rio de Janeiro, 1952; Pesquisas sdbre a 
Mortalidade no Brasil, 3a. sdrie, Rio de Janeiro, 1956 (nesses trabalhos 
sao mencionadas outras contribuigdes do Laboratdrio de Estatistica do 
I.B.G.E.). 

(46) — Hipdtia Damascene Ferreira, Ernani Timdteo de Barros e Josd Etrog, "A 
Composigao da Populagao segundo a Cdr, no Conjunto da Federagao", in 
Estudos sdbre a Composigao da Populagao do Brasil segundo a Cdr, op. 
cit., p. 37. 
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gao. Verifica-se, logo, ser conciliavel com esse aumento a hipotese de 

uma taxa media geometrica anual, independente de imigragao um pou- 

co superior a 22 por 1.000 para os brancos e a 16 por 1.000 para os 

pretos e pardos em conjunto" (47). Supondo-se uma taxa de mor- 

talidade de 24 por 1.000 para os brancos e 28 por 1.000 para negros 

e mulatos em conjunto, teria-se uma taxa de incremento natural, 

independente de imigragao, de 21 por 1.000 para os brancos e de 17 

por 1.000 para negros e mulatos em conjunto, solugao que tambem 

parece apropriada aos resultados de observagao" (48). Raciocinios 

analogos permitem estimar que, entre os censos de 1890 e 1940, a ta- 

xa media geometrica anual de incremento natural (de 20,12 por 1.000 

habitantes para o conjunto da populagao), seria de 27,00 por 1.000 

habitantes para os brancos; 21,54 por 1.000 habitantes para os ne- 

gros; 7,87 por 1.000 habitantes para os mulatos; e 12,39 por 1.000 ha- 

bitantes para pretos e pardos em conjunto. Estimando-se a taxa me- 

dia de natalidade, nesse periodo, em 44,5 por 1.000 habitantes, teria- 

mos uma taxa de mortalidade de 17 a 18 por 1.000 para os brancos; 

de 23 por 1.000 para os negros; de 36 a 37 por 1.000 para os mula- 

tos; e de 32 por 1.000 para negros e mulatos em conjunto (49). O 

contraste da mortalidade entre os dois grupos e, naturalmente, maior 

em Sao Paulo que no Brasil em conjunto, pois entre os censos de 

1872 e 1940 as taxas medias geometricas anuais de incremento da 

populagao revelam um crescimento muito mais acentuado da quota 

dos "brancos", ao lado de um pequeno declinio aparente da quota 

de negros e mulatos: 

39,51 por 1.000 para os brancos 

5,54 por 1.000 para os mulatos 

16,88 por 1.000 para os negros e 

11,31 por 1.000 para negros e mulatos em conjunto (50). 

Pode-se apreciar ate que ponto as conjecturas estabelecidas se 

aplicam a Sao Paulo mediante indicagoes fornecidas por Mortara. 

A taxa de mortalidade media anual de 60 municipios do interior do 

estado, no periodo de 1939 a 1942, foi calculada como sendo de 15,9 

por 1.000 habitantes para os brancos e de 25,5 pop 1.000 habitantes 

para negros e mulatos em conjunto. Quanto ao municipio da capi- 

tal, a proporgao dos falecidos no primeiro ano de idade, no periodo 

de 1937 a 1942, foi calculada em 118 por 1.000 nascidos vivos para 

(47) — Idem, p. 38. 
(48) — Idem, p. 38. 
(49) —Idem, p. 28. 
(50) — Cf. Edwald Mourao, "A Populagao do Estado de Sao Paulo segundo a Cor". 

in Pesquisas sobre os Diversos Grupos de Cor nas Populagoes do Estado de 
S&o Paulo e do Dlstrito Federal, op. cit., p. 19. 
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os brancos e em 257 por 1.000 nascidos vivos para os negros e os 

mulatos em conjunto. A mortalidade infantil destes ultimos ultra- 

passava em pouco mais de duas vezes a dos primeiros. O quadro 

existente no interior era menos sombrio. Ainda assim, nos 60 mu- 

nicipios mencionados, os falecidos no primeiro ano de idade repre- 

sentavam 139 por 1.000 nascidos vivos para os brancos e 194 por 

1.000 nascidos vivos para os negros e mulatos reunidos (51). 

Confrontando-se indicagoes dessa natureza com os dados perti- 

nentes a fecundidade e a natalidade, verifica-se que a fecundidade 

feminina e elevada em todos os grupos de cor da populagao brasi- 

leira, embora as diferengas verificadas na freqiiencia dos nascimen- 

tos acarretem diferengas moderadas no incremento dos varios gru- 

pos. Mortara reune os dados fornecidos pelo censo de 1940 no se- 

guinte quadro: 

Quadro 9 

Fecundidade Feminina nos Diversos Grupos de Cor (Brasil — Censo 

de 1940) (52). 

ro Medio dos F 

dos por 100 Mulheres da Idade Especificada 

>- cn 
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Idade da Mulher Numero Medio dos Filhos Nascidos Vivos Ti- g 
m 
o m 

ZH 
r— 
o CO 
o 

CO 
n-» 
CO 
>■ ro 
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Brancos Pardos Pretos Amare 

15 a 19   12 13 11 6 

20 a 29   168 178 161 161 

30 a 39   442 464 423 433 

40 a 49   616 624 567 568 

50 a 59   652 644 589 519 

60 e mais   661 644 581 456 

15 e mais ..., 333 334 316 298 

(51) — Cf. Giorgio Mortara, "O Desenvolvimento da Populagao Preta e Parda no 
Brasil", op. cit., p. 204 (veja-se a indicagao de fontes in ioc. cit.; os da- 
dos originals procedem de estatisticas do reglstro civil e do Boletim 
Mensal da Divisao de Estatistica e Documentagao Social da Prefeltura 
do Municipio de Sao Paulo, N.0 19, Abril de 1951, p. 18; para o trata- 
mento global destes dados, independentemente da cdr para o period© de 
1940 a 1949, veja-se G. Mortara, "Natalidade e Mortalidade no Municipio 
de Sao Paulo nos Anos de 1939 a 1949", Estudos Demogr^ificos N.0 4, do 
Laboratorio de Estatistica do I.B.G.E., edigao mimeografada, Rio de Ja- 
neiro, znaio de 1951). Quanto cis diferengas de mortalidade, Mortara in- 
dica, no estudo anterior, que a proporgao de negros e mulatos aumenta 
na passagem das idades infantis para as senis. 

(52) — Quadro transcrito de G. Mortara, "O Desenvolvimento da Populagao Preta 
e Parda no Brasil", op. cit., p. 203 (veja-se Estudos sobre a Fecundidade 
e a Prolificidade da Mulher no Brasil, no Conjunto da Populagio e nos 
Diversos Grupos de Cdr, I.B.G.E., Rio de Janeiro, 1949, secgao III); O 
Comentcirio estatistico do quadro 6 feito nas pp. 203-204. 

so 
fy 
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Como assinala Mortara, a fecundidade das mulheres brancas di- 

fere pouco, para mais ou para menos, em relagao a das mulheres 

mulatas do mesmo grupo de idade; e a fecundidade das mulheres 

negras e um pouco inferior a das mulheres desses dois grupos, em 

conseqiiencia do niimero maior de mulheres negras que nao tiveram 

iilhos. Se organizarmos um quadro analogo para Sao Paulo, vere- 

mos que essas tendencias se reproduzem, com ligeiras variagoes dis- 

crepantes nas ultimas idades das mulheres brancas e mulatas: 

Quadro 10 

Fecundidade Feminina nos Diversos Grupos de Cdr (Estado de Sao 
Paulo — Censo de 1940) (53). 

Idade da Mulher Numero Medio dos Filhos Vivos Tidos por 100 
Mulheres na Idade Especificada 

Brancos Pardos Pretos Amarelos 

15 a 19   9,8 14,4 12,0 5,1 
20 a 29   156,9 179,0 157,8 159,2 

30 a 39   420,7 452,5 423,7 436,5 
40 a 49   616,1 654,8 591,8 569,6 

50 a 59   681,0 665,0 649,1 514,6 

60 e mais   690,5 663,2 625,9 452,6 

15 e mais .... 331,3 328,3 310,8 297,5 

O que importa assinalar e que esses dados demonstram que a in- 

tensidade da reprodugao nos varios grupos de cor nao se subordina, 

aparentemente, a fatores fisiologicos "raciais". Como acentua Mor- 

tara, com referencia as tendencias predominantes no Brasil, "as ana- 

lises efetuadas, embora verificando uma fecundidade um pouco me- 

nor no grupo preto do que no branco e no pardo, mostravam que essa 

inferioridade depende principalmente da maior proporgao de mulhe- 

res pretas que ficam excluldas da reprodugao, pela desvantagem que 

sofre este grupo de cor na escolha conjugal, enquanto a prolificidade 

dos pretos nao fica sistematicamente inferior nem a dos brancos nem 

a dos pardos" (54). A comparagao dos resultados dos censos de 1940 

(53) — Dados extraidos de Tabela III do estudo de G. Mortara, "A Fecundidade 
da Mulher nos Diversos Grupos de Cor, segundo as Unidades da Federa- 
5ao", Estudos Demogr^ficos N.0 268, do Laboratdrio de Estatlstica do 
I.B.G.E. (edlgao mimeografada, Rio de Janeiro, malo de 1962), p. 11. 
Nessa obra encontram-se outras tabulagdes sdbre os caracteres em causa 
da popula^ao do estado de Sao Paulo segundo a cdr. 

i 54) — G. Mortara, "A Fecundidade na Mulher nos Diversos grupos de Cdr, 
segundo as Unidades da Federacao", op. cit., p. 25. Os resultados do 
censo de 1950 ampllaram e confirmaram as conclusoes a respelto, feitas 
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e 1950 permitiu comprovar, claramente, que a diminuigao da taxa 

media cumulativa geral da fecundidade feminina prende-se mais a 

diminuigao da prolificidade que a diminuigao da quota de mulheres 

prolificas nos tres grupos de cor considerados (55). A comparagao 

dos resultados dos dois censos tambem indica algumas tendencias da 

mortaiidade infantil por esses grupos de cor. "No conjunto dos filhos 

nascidos vivos tidos pelas mulheres de 15 anos e mais, a proporgao 

mais elevada de sobreviventes na data do censo encontra-se no grupos 

amarelo (898,4 por 1.000); seguem-se, bem distante, o grupo branco 

(773,0) e, mais atras, o pardo (714,6) e o preto (705,5) com taxas de 

sobrevivencia pouco diferentes" (56). Portanto ate a data do censo^ 

faleceram (segundo proporgoes retificadas): 104,4 por 1.000 entre os. 

filhos das mulheres amarelas; 225,9 por 1.000 entre os filhos das mu- 

lheres brancas; 289,0 por 1.000 entre os filhos das mulheres mula- 

tas; e 292,3 por 1.000 entre os filhos das mulheres negras. Isso evi- 

dencia, sob novo angulo, que as diferengas de mortaiidade infantil 

aumentam fortemente na passagem de um grupo de cor para outro 

(57). Sumariando as conclusoes, escreve Mortara: "O censo de 1950, 

confirmando plenamente as conclusoes baseadas no censo anterior,, 

elimina as duvidas que podiam subsistir sobre a correspondencia 

dessas conclusoes a realidade. Revela, ainda, certa tendencia para a 

diminuigao da fecundidade: no grupo branco, em conseqiiencia da 

diminuigao de quota de mulheres que participam na reprodugao e 

sobretudo da diminuigao da respectiva prolificidade, e no grupo 

preto, pela agao igualmente intensa desses dois fatores. No grupo 

pardo, a diminuigao da fecundidade, totalmente devida ao segundo 

fator, foi minima; no pequeno grupo amarelo, a fecundidade aumen- 

tou, apesar da diminuida quota de mulheres prolificas, pela aumen- 

tada prolificidade". Permitindo estabelecer a sobrevivencia dos fi- 

lhos tidos pelas mulheres prolificas segundo a cor, tambem demons- 

trou que ela e "maxima no grupo amarelo, menor no branco e ainda 

menor no pardo e preto, em consequencia dos niveis medios econo- 

gragas ao censo de 1940 (cf. G. Mortara, Estudos sobre a Natalidade e a 
Mortaiidade no Brasil, op. cit., p. 48). 

(55) — Cf. esp. G. Mortara, "A Fecundidade das Mulheres e a Sobrevivencia 
dos Filhos nos Diversos Grupos de C6r da Populagao do Brasil", Estudos 
Demograficos N.0 173 (edigao mimeografada, Laboratdrio de Estatistica 
do I.B.G.E., Rio de Janeiro, Agosto de 1956, p. 8 e sets.). Vejanb-se, em 
particular, as conclusoes sumariadas na p. 9, que ampliam as hipdteses 
e explicagdes anteriores. 

(56) — G. Mortara, idem, p. 11. 
(57) — G. Mortara, idem, p. 12. As proporgoes retificadas dos quatro grupos 

de cor sao os segulntes: 895,6 por 1.000 para o grupo amarelo; 774,1 por 
1.000 para o grupo branco; 711,0 por 1.000 para o grupo mulato; e 707,7 
por 1.000 para o grupo negro (sdbre a distribulgao por idade, ver Tabe- 
la V, p. 102). 
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micos e sociais e da diferente distribuigao territorial dos diversos 

grupos de cor" (58). 

A principal conseqiiencia das descobertas de Mortara consiste 

em que elas alimentam uma sadia "relativizacao" dos pontos de vis- 

ta de que se poderiam analisar os problemas demogralicos brasilei- 

ros, segundo a cor dos contingentes da populagao. Comparando a 

velocidade do increment© de cada contingente com os demais, conse- 

guiu observar melhor a influencia direta do crescimento vegetativo 

e compreender objetivamente a importdncia especifica das diferen- 

gas de mortalidade na determinagao das tendencias de crescimento 

de cada estoque racial. A nossa analise, interessa particularmente a 

conclusao de que a predominancia numerica progressiva dos brancos 

nao se produz em conseqiiencia da diminuigao continua e fatal dos 

nao-brancos. Mas, em virtude de diferengas na intensidade ou na ra- 

pidez do incremento natural de cada grupo de cor da populagao bra- 

sileira. Em outras palavras, isso significa que todos os contingentes 

dessa populagao participam das tendencias de crescimento rapido, que 

ela revela. As diferengas entre os grupos negro e mulato em rela- 

gao ao grupo branco, embora consideraveis, seriam meramente de 

grau. Consideradas em si mesmas, elas tambem sao "altas", supor- 

tando confrontos com crescimentos demograficos de intensa vitali- 

dade de outros paises (59). 

Tudo indica, portanto, que seria prudente encarar com muitas 

reservas as opinioes formadas no primeiro quartel deste seculo so- 

bre o propalado "deficit" negro da capital paulista, A inconsisten- 

cia da documentagao estatistica e a complexidade dos problemas de- 
mograficos, que estao por tras das comparagoes (e que nao podem 

ser examinados nem resolvidos com objetividade, atraves daquela 

documentagao), impoem tal orientagao. O principal fator de "alar- 

ma" diante do declinio da populagao da cidade prendia-se a feno- 

menos normais na ocasiao. O abandon© da Capital por massas de 

ex-escravos ou de antigos libertos era perfeitamente natural, quer 

se veja a questao do angulo da redistribuigao da "populagao negra" 

em termos de sua procedencia, quer se encare o assunto ecologica 

e socialmente. Uns retornavam as localidades de origem, as quais 

continuavam presos por uma ou outra razao. Outros tentavam neu- 

tralizar, pelas migragoes, as desvantagens criadas pela competigao 

com os imigrantes estrangeiros. Doutro lado, e patente, pela do- 

(58) —^ Idem, p. 15. 
(59) —< Vejam-se, a respeito, as referencias feitas por Mortara ^ vitalidade do 

crescimento da populagao negra e mulata no Brasil vista h luz do cres- 
cimento da populagao dos Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra (cf. 
"O Desenvolvimento da Populagao Preta e Parda no Brasil", op. cit., 
pp. 201-202). 
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cumentagao estatistica utilizavel, que o crescimento vegetativo dos 

grupos negros e mulatos da populagao paulistana revela certa infe- 

rioridade desse grupo, nascida de circunstancias puramente ecolo- 

gicas, economicas e sociais. Parece fora de diivida que as condigoes 

de vida economica e social, enfrentadas pelos negros e mulatos, sao 

responsaveis pelo declmio de nascimentos e pelo aumento de obi- 

tos, observados no seio de ambos os grupos. As circunstancias que 

interferem nos dois processos sao tao complexas e mal conhecidas, 

porem, que nao se pode dizer, em termos demograficos ou sociologi- 

cos, como os seus efeitos repercutiram, estao repercutindo e tende- 

rao a repercutir no crescimento vegetativo da populagao negra e 

mulata da cidade de Sao Paulo. Quanto ao passado (ao periodo que 

estamos focalizando), nao seria dificil presumir que a leve tenden- 

cia regressiva observada relaciona-se com o precario nivel de vida 

e com a desorganizagao social imperantes no "meio negro". Quanto 

ao presente e ao futuro, so investigagoes demograficas e ecologicas 

especiais poderiam indicar se tais fenomenos sao ou nao passageiros 

e, principalmente, se eles sao ou nao "normais", tendo-se em vista 

suas proporgoes e o processo de reintegragao do negro e do mulato 

ao estilo de vida urbana, como ele se configura sob a egide do capi- 

talismo, da industrializagao e da sociedade de massas. 

Ainda assim, uma coisa e clara. O "deficit" negro parece ter 

encontrado corretivo constante e amplamente compensador na subs- 

tituigao de quotas de populagao negra e mulata da Capital. O pro- 

cesso que se iniciou por volta de 1884, aumentou progressivamente 

ate o desfecho do abolicionismo e se intensificou rapidamente em se- 

guida (como o demonstram os censos de 1886, 1890 e 1893), per- 

sistiu ao longo de todo o desenvolvimento posterior da cidade. Pelo 

que se sabe, as migragoes do interior do estado para a Capital fo- 

ram ininterruptas, aumentando aceleradamente com a expansao in- 

dustrial e a transformagao de Sao Paulo em metropole, com fungoes 

dominantes que se irradiam por toda a economia estadual, regional 

ou nacional. A participagao dos negros e dos mulatos desses deslo- 

camentos acompanha, mais ou menos, as proporgoes com que eles 

concorrem para a composigao da populagao do estado de Sao Paulo. 

As analises de Lowrie demonstraram que a dispersao rural da po- 

pulagao negra e acompanhada por uma leve tendencia de concen- 

tragao nas areas urbanas de cada regiao, preferidas pelas parcelas 

migrantes dessa populagao (60). Por conseguinte, e provavel que o 

(60) —• Ver S. H. Lowrie, rtO Elemento Negro na PopulaQao de Sao Paulo", op. 
clt., esp. pp. 38-40 e o quadro VIII, em que sao comparados os indices 
de 6bitos de negros e mulatos de 11 municipios, com discrimlnagao de 
Sreas rural e urbana. 
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numero de negros e mulatos, atraidos por tais migracoes, exceda li- 

geiramente as porcentagens com que concorrem a populacao do es- 

tado de Sao Paulo. Contudo, a unica pesquisa feita sobre o feno- 

meno, que permite considerar os deslocamentos segundo a cor dos 

agentes, sugere que as discrepaneias nao devem ser muito grandes 

(61). Tambem sempre existiu, ao lado dessa corrente do interior 

para a capital do Estado, outra que ligava a cidade a varias regioes 

do Pais. Essa corrente mais ampla foi deveras importante na socie- 

dade escravocrata, pois garantiu o suprimento de trabalhadores nu- 

ma epoca em que a expansao agricola dependia do escravo e o tra- 

fico ja era proibido. As migragoes internas de homens livres, nessa 

ocasiao, assumiam pequenas proporgoes, abrangendo principalmente 

pessoas "cultas", que tentavam a sorte nas profissoes liberals ou no 

comercio, e algumas "ricas", que se langavam em empreendimentos 

agn'colas ou de varia natureza. As estatisticas de 1886 e de 1893 

mostram que a cidade se beneficiou muito pouco com essas migra- 

goes, em regra polarizadas pela capital do Pais. Por isso, so com a 

desagregagao do trabalho escravo iriamos atrair, progressivamente, 

as correntes de trabalhadores nacionais. Primeiro, de uma forma ti- 

mida — de 1870 a 1899, por exemplo, os registros assinalavam so- 

mente 965 trabalhadores: em seguida, com intensidade crescente, co- 

mo se infere dos seguintes dados; 

1900-1904   9.587 

1905-1909   11.287 

1910-1914   12.688 

1915-1919   21.239 
1920-1924   53.456 (62). 

Tratava-se, porem, de um movimento migratorio tao modesto, 

que o total de 109.222 trabalhadores (compreendendo-se tambem os 

que vieram desde 1875), era inferior ao numero de italianos entra- 

dos no estado apenas no quinquenio de 1900-1904 e representava 

5,3% do montante de imigrantes recebidos pelo estado de Sao Paulo. 

Somente no quinquenio 1925-1929 essa corrente iria adquirir certa 

vitalidade. Mas, ate 1939, o seu total perfazia 20% do movimento 

(61) — Ver acima, p. 89; trata-se do trabalho de Vicente Unzer de Almeida e 
Octdvio Teixeira Mendes Sobrinho, MigragSo Rural-Urbana, cujos resul- 
tados relevantes para a nossa an&lise jd foram transcritos e comenta- 
dos, Dada a participaeao de nacionais de outras regioes do Pais e as di- 
ferengas associadas a coraposigao da populagao por cor nessas regioes, 
se ocorresse o contrdrio as porcentagens de negros e mulatos seriam mui- 
to maiores. 

(62) — Cf. Boletim do Servigo de Imigragao e Colonizag&o, op. cit., p. 145 (Qua- 
dro E-ll); os dados pertinentes ao period© posterior foram transcritos 
acima (cf. pp. 87-88). 
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imigratorio, considerado em conjunto (63). Nos pequenos segmen- 

tos desses gmpos migrantes de trabalhadores nacionais, que sentiam 

alguma propensao pela "vida na cidade", surgiram novas fontes de 

abastecimento da populagao negra e mulata da capital (64). Essa 

propensao parece nao depender, apenas, de certos anseios emocio- 

nais ou morals. O levantamento de Unzer de Almeida e Mendes So- 

brinho sugere a existencia de certas compatibilidades entre as qua- 

lificagoes ou aptidoes previas dos trabalhadores migrantes e sua ab- 

sorgao no sistema ocupacional da cidade (65). Em outras palavras, 

embora muitos trabalhadores rusticos encontrem oportunidades de 

colocacao em varies tipos de servigos urbanos, ha um peneiramen- 

to qualitative que funciona como regulador do processo, restringin- 

do, provavelmente, a intensidade do afluxo e a concentragao desses 

trabalhadores. Essa razao parece explicar, pelo menos em parte e 

ate 1935, porque o principal arsenal de renovagao da populagao ne- 

gra e mulata de Sao Paulo achava-se no interior do Estado e nao 

em outras regioes do Pais, embora estas tambem concorressem, de 

forma intermitente mas acumulativa, para aumenta-la. 

O que importa, na presente analise, e que essa populagao tam- 

bem se renova continuamente, pela incorporagao de novos quadros 

humanos. fisse fato merece atengao dupla: de um lado, por causa 

de sua significagao demografica; de outro, por causa de suas im- 

plicagoes sociologicas, Quanto a primeira, e evidente que ai se acha 

uma resposta para certos aspectos do incremento da populagao ne- 

gra e mulata em condigoes relativamente adversas. As quotas no- 

vas, absorvidas continuamente, foram suficientes para contrabalan- 

gar tres tendencias reconheciveis: a mobilidade horizontal, que nao 

parece ser pequena no seio dessa populagao desde a implantagao d© 

regime de trabalho livre, e que desloca numerosos individuos para 

o interior do Estado ou para outras regioes do Pais; as perdas do 

crescimento vegetative, resultantes das altas taxas relativas de mor- 

talidade, ou da diminuigao intensa das quotas de mulheres que par- 

ticipam da reprodugao e da redugao da respectiva prolificidade; os 

efeitos persistentes da mestigagem, fator de desequilibrio permanen- 

te, que funciona como uma especie de bomba de sucgao invisivel. 

Doutro lado, do ponto de vista sociologico e inegavel que a corregao 

(63) — Veja-se Oscar Egidio de Araujo, "Latinos e Nao-Latinos no Municipio de 
Sao Paulo", op. cit., Quadro 1, p. 69. 

(64) — Para se ter uma id^ia da importSncia relativa dessa fonte de renovagao 
da "populagao negra" do Estado de Sao Paulo, vejam-se as porcentagens 
sobre as populagoes de cdr mencionadas acima (p. 88), concernentes a 
1935-1939. 

(65) —< Vejam-se os quadros LIII, LIV e LV de Migragao Rural-Urbana, op. cit., 
p. 130 e sets. 
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trazida pelas migragoes internas tem sido de ordem meramente de- 

mografica. A composigao qualitativa dos grupos negros ou mulatos 

migrantes nao sofreu nenhuma alteragao significativa. files contl- 

nuam a abrigar uma forte massa de trabalhadores rusticos, distan- 

ciados culturalmente do "mundo da cidade". Em contraposigao, esta 

sente fome de bragos e pode absorver, temporaria e ate permanen- 
temente, parcelas elevadas de trabalhadores rusticos. No essencial, 

entretanto, continua a ser-lhes adversa, no mesmo sentido e com a 

jnesma intensidade que antes. Dal resulta que as condigoes materials 

■e morals de vida fomentam a perpetuagao do "deficit negro". Como 

este nao parece ser um produto puramente demografico, mas uma 

conseqiiencia da interagao do negro e do mulato com as forgas eco- 

nomicas e sociais da comunidade urbana, ele persiste indefinidamen- 

te, atraves do increment© da "populagao de cor" e apesar da eleva- 

'gao do padrao de vida de alguns de seus setores! 

Colocando-se as coisas neste contexto, verifica-se que o negro e 

o mulato sofreram, de maneira extremamente intensa e prolongada, 

■efeitos que atingiram em grau bem menor outros segmentos da po- 

pulagao paulistana. Um estudo particularmente fecundo, de Lowrie 

(66), esclarece-nos sobremaneira a respeito. A expansao urbana e a 

industrializagao provocaram transformagoes que afetaram, universal- 

men te, todos os moradores natives da cidade. For paradoxal que pa- 

rega, sob muitos aspectos o "estranho" sentia-se mais em sua casa 

que os naturais do Pals. Onde a "imigragao" coincidia com a instau- 

ragao de um novo estilo de vida — e ela significou isso de modo ex- 

tenso e profundo, tanto no "mundo rural" quanto (e principalmente) 

no "mundo urbano" — as transformagoes demograficas passaram a 
refletir novos padroes de organizagao da vida humana. Em todo o 

Estado de Sao Paulo, mas especialmente nos centres mais urbaniza- 
dos e no municlpio da capital, a presenga do imigrante acarretou mo- 

dificagoes substanciais no padrao demografico vigente. Lowrie deu 

particular atengao aos aspectos dessa transformagao que podiam ser 

descritos pelos dados estatlsticos acesslveis. Os resultados que apu- 

rou demonstram conclusivamente (e de modo criterioso), que a so- 

ciedade brasileira absorvia, com a massa de imigrantes, seus padroes 
de casamento e de relagao dos sexos. Presumindo-se que a capacida- 

de prolifica das mulheres seja fisiologicamente constante e que uma 

distribuigao por idade mais favoravel ao elemento estrangeiro nao 

produzisse, por si mesma, alteragdes profundas tao rapidas, isso ex- 

plicaria o notavel incremento da taxa de natalidade dos brancos e a 

<66) — Samuel Harman Lowrie, Iraigracao e Crescimento da Populagao no Es- 
tado de Sao Paulo, op. cit., passim. 
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enorme vitalidade assumida pelo crescimento desse setor da popu- 

lagao paulista. 

Tomando-se em conta os dados sobre a nacionalidade dos pais 

nos registros de nascimento, por exemplo, observa-se que a partici- 

pagao dos imigrantes de ambos os sexos na reprodugao tornara-se no- 

tavelmente intensa na segunda decada deste seculo. Nos municipios 

onde a prosperidade economica se associou a um ritmo regular de 

urbanizagao, os pais estrangeiros concorreriam aproximadamente na 

mesma proporgao ou superavam os pais de origem brasileira no pro- 

cesso reprodutivo. Doutro lado, em todo o estado eles contribuiam 

com quase um tergo do registro da paternidade, enquanto que as mu- 

Iheres estrangeiras entravam com mais de 40% da quota de muihe- 

res incluidas na reprodugao. O municipio da capital apresentava in- 

dices sensivelmente favoraveis aos imigrantes, de ambos os sexos, a 

esse respeito: mais de 54% dos pais cuja paternidade foi registrada 

pertenciam a esse grupo, o mesmo acontecendo com 47% das maes 

nessas condigoes. O quadro 11, construido com dados e porcentagens 

coligidas por Lowrie, resume as indicagoes essenciais (67). 

Essa participagao tinha de refletir-se, necessariamente, seja no 

carater da contribuigao do imigrante ao incremento natural da po- 

pulagao, seja no decllnio do coeficiente de natalidade do elemento 

nativo. Nessa epoca, ja se fazia prenunciar certos efeitos da urba- 

nizagao na restrigao da prolificidade, mas ainda assim Lowrie con- 

seguiu comprovar os principais aspectos assumidos pelas duas con- 

seqiiencias da imigragao. Seria impraticavel reproduzir todas as 

conclusoes relevantes a que chegou, com a documentagao e compro- 

vagoes estatisticas correspondentes. Estudando os nascimentos e coe- 

ficientes da natalidade segundo a nacionalidade das maes, para todo 

o estado em 1920, chegou a constatar que as mulheres estrangeiras 

concorriam com uma vez e meia o total alcangado pelas brasileiras, 

embora em alguns municipios essa relagao fosse mais acentuada (co- 

mo no municipio da capital e de Sao Carlos, em que era de 1,63 e 

1,75, respectivamente, para as mulheres de 18 a 44 anos). Quanto a 

capital, os resultados do censo de 1934, em processo de apuragao, ates- 

tavam que, em certos distritos, o numero de criangas com 6 anos 

ou menos por 1.000 mulheres de 14 a 44 anos era de 417 para as bra- 

sileiras e 672 para as estrangeiras (incluindo-se os filhos nascidos 

fora do Brasil seriam 699). Com base nessas evidencias e nas con- 

(67) — Cf. S. H. Lowrie, Imigragao e Crescimento da PopulaQio no Estado de 
SSo Paulo, op. cit., Quadro III, p. 14; fonte dos dados: Anuario Demo- 
gr&fico, publicagao do Servigo Sanit^rio do Estado de Sao Paulo. O qua- 
dro original apresenta os dados referentes aos sete municipios mais im- 
portantes discriminadamente. 
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clusoes computadas pela analise dos casamentos segundo a naciona- 

lidade dos conjuges e dos nascimentos segundo a nacionalidade dos 

pais (para o Estado, de 1913-1928; para o Municipio da Capital, de 

1895-1933), Lowrie formula as seguintes conclusoes: "1. Os coeficien- 

tes de natalidade por uniao conjugal, quer para brasileiros, quer pa- 

Ta estrangeiros, tanto com relagao aos homens como com relagao as 

mulheres, oscilam de maneira mais ou menos identica. As mulheres, 

todavia, cabem os coeficientes mais elevados. Disto segue que um 

confronto entre os nascimentos segundo a nacionalidade dos homens, 

iomecera aproximadamente o mesmo resultado que se obteria me- 

diante um estudo identic© com relagao as mulheres, exceto no que se 

reporta as diferengas que seriam, naturalmente, menores". "2) Tan- 

to para os homens como para as mulheres, o mimero de filhos de es- 

trangeiros por casamento e consideravelmente mais elevado que o de 

nacionais, sendo de um e um tergo a um e tres quartos maior que 

este". "3. Estas diferengas quanto ao numero de filhos ofereceu mais 

uma prova segura de que os estrangeiros tendem, relativamente, a 

ocupar um lugar cada vez maior na populagao local, enquanto ten- 

dencia oposta se verifica com relagao aos nacionais". "4. O coefi- 

ciente de substituigao populacional do Estado parece ser mais eleva- 

do que o da cidade de Sao Paulo". "5. Na Capital, especialmente, no- 

ta-se um declinio definido quanto ao coeficiente de nascimentos. Fato 

semelhante, porem menos intense, e particularmente com relagao aos 

brasileiros parece ocorrer no Estado. O periodo estudado e, todavia, 

pequeno para fornecer conclusoes inatacaveis" (68). No entanto, a 

analise da ascendencia de certos grupos mostra que o processo pelo 

qual a antiga estirpe brasileira cedia seu lugar ao elemento imigran- 

te nao seria uniforme. Na classe media ou superior, sondada pelos 

alunos da Universidade de Sao Paulo, a porcentagem de pais brasi- 

leiros e de avos brasileiros revelava-se maxima (71 e 60%, respecti- 

vamente); na classe operaria, sondadas pelas criangas que freqiienta- 

vam os parques infantis municipals, essa proporgao era a mais baixa 

de todas (54% de pais brasileiros e 21% de avos brasileiros); na 

•classe semi-dependente, sondada pelos recem-nascidos das secgoes gra- 

tuitas dos hospitals, a presenga do elemento imigrante revelava-se 

menos intensa (73% de pais brasileiros e 48% de avos brasileiros) 

(69). Essas evidencias nao sao tao conclusivas quanto os resultados 

(68) — S. H. Lowrie, op. cit., pp. 27-28. 
(69) — Idem, pp. 28-30 e quadro X; cf. tamb^m: Samuel H. Lowrie, "Origem da 

Populagao da Cidade de Sao Paulo e Diferenciagao das Classes Sociais", 
op. cflt., pp. 195-212; S. H. Lowrie, "O Elemento Negro na Populagao de 
Sao Paulo", op. cit., pp. 27-33; S. H. Lowrie, "Ascendencia das Criangas 
dos Parques Infantis", Revista do Arquivo Municipal, Vol. XXXIX, pp. 
261-274 e XLI, pp. 267-278; Rafael Paula Souza, "Contribuigao k Etnologia 
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da analise dos casamentos, dos nascimentos e dos censos. Contudo, 

como sao congruentes com as demais conclusoes, elas podem ser acei- 

tas como indices da rapidez com que se processou a substituigao po- 

pulacional na cidade de Sao Paulo, sob o impacto da imigragao. Ao 

lado da massa de imigrantes radicados no municipio da Capital, com- 

putados em 35,4% pelo censo de 1920 e em 28% pelo censo de 1934 

(70), tinhamos, em todos os niveis socio-economicos da populagao 

paulistana, uma elevadissima proporgao de descendentes de estran- 

geiros nascidos no Brasil: 

Quadro 12 

Naeionalidade de Ascendentes de Criangas Nascidas no Brasil — 

Cidade de Sao Paulo (71). 

Classes da Populagao 

"Media" e "Alta" ... 

"Operaria"   

"Baixa"   

Avos Estrangeiros 

40% 

79% 

49% 

Pais Estrangeiros 

29% 

46% 

27% 

As conclusoes gerais de Lowrie merecem ser transcritas: "1. A 

imigragao contribuhi para o aumento da populagao"; "2. A imigragao 

parece ter influido pouco ou nada sobre o aumento da populagao na- 

tiva"; "3. Nao ocorreu uma substituigao strictu sensu do elemento 

native da populagao ou se ocorreu foi insignificante. A populagao 

nativa esta se tornando relativamente menos importante, em conse- 

qiiencia: a) da afluencia de imigrantes; b) de uma distribuigao de 

idades que favorece o estabelecimento de um coeficiente de aumen- 

to mais rapido de estrangeiros que de nacionais; e c) de um coefi- 

ciente mais rapido de aumento do numero de estrangeiros alem da- 

quele que se deve a diferenga de idade"; "4. Todavia, para varias 

gerag6es,(a importancia que vem assumindo o grupo imigrante na po- 

pulagao de Sao Paulo depende do coeficiente relative de aumento do 

numero de filhos. Se este for mais elevado para os estrangeiros que 

para os nacionais, os efeitos de um mais rapido coeficiente de au- 

mento de estrangeiros tornar-se-a cumulativo e, por conseguinte, 

Paulista", Re vista do Arquivo Municipal, Vol. XXXI, pp. 95-105; Rafael 
Paula Souza, "Biotipologia dos UniversitSrios Paulistas", Re vista de Blo- 
logia e Higiene, Vol. 7, N.0 1, pp. 25-40. 

(70) — Calculei esta ultima porcentagem incluindo os de naeionalidade nao de- 
clarada entre os estrangeiros. 

(71) — Porcentagens estabelecidas de acdrdo com os dados contidos em S. H. 
Lowrie, ImigragSo e Crescimento da PopulagSta no Estado de Sao Paolo, 
op. cit., Quadro X, p. 29, observando as gradagoes de classe social indi- 
cadas por Ssse autor. 
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duplamente efetivo. Por outro lado, se for menor que o dos nacio- 

nais, os efeitos de um coeficiente de natalidade estrangeira mais ele- 

vado que a brasileira tenderao a ser neutralizados. Qual seja na 

realidade este coeficiente relativamente a Sao Paulo, ainda nao po- 

demos determinar" (72). 

Seria imprudente ignorar que conhecemos muito mal a situa^ao 

demografica da cidade de Sao Paulo, quanto as principals variaveis 

que poderiam explicar o crescimento da populagao tendo-se em vis- 

ta a nacionalidade e a cor dos moradores. Alem disso, na epoca 

considerada por Lowrie estava meramente se iniciando um novo sur- 

to migrante, incrustrado agora numa populagao muito mais caracte- 

risticamente urbana e muito mais seletiva nessa diregao. Por isso, 

poder-se-ia agregar, as conclusoes de Lowrie, duas consideragoes ge- 

rais. Primeiro, a migragao rural-urbana do interior para a capital 

tern sido continuamente suplementada por migragoes com o mesmo 

carater de outras localidades brasileiras para Sao Paulo. Nestas cor- 

rentest o elemento estrangeiro ou descendente de estrangeiro so con- 

ta em proporgao analoga a da populagao paulista em relagao aos gru- 

pos procedentes do Sul do Pals, em regra pouco numerosos. Quanto 

aos efeitos demograficos dessas transformagoes, pouco se saoe de con- 

crete. A predominancia dos elementos vindos do interior faz com 

que a homogeneizagao da populagao da cidade tome como ponto de 

referenda muito mais o padrao interno da populagao do estado de 

Sao Paulo, que a do Brasil como um todo. Isso indica que havera 

um decllnio na influencia dos imigrantes e seus descendentes, mas 

que ela se preservara consideravel nas proximas geragoes. 

Segundo, no que concerne a ultima conclusao de Lowrie, pa- 

rece que as diferengas ligadas a padroes etnicos e nacionais de vida 

transplantados e as distribuigoes por idade ou por sexo inerentes ao 

processo imigratorio tendem a tornar-se menos efetivas (73). A me- 

dida que as estratificagoes demograficas regionais tendem, carac- 

teristicamente, para configuragoes definidamente "urbanas" ou "rur- 

banas", aquelas diferengas sao absorvidas por outras influencias, as- 

sociadas a fatores demograficos ou socio-economicos locais ou re- 

gionais. Essa assergao funda-se nos resultados das analises dos cen- 

(72) —> S. H. Lowrie, op. cit., p. 44. 
(73) _ para evitar confusoes, seria necessario ressaltar que o emprego do con- 

ceit© de padrao de vida, neste capitulo, nao coincide com o sentido que 
Ihe atribui Lowrie (para o mesmo fim descritivo, teriamos dado prefe- 
r§ncia ao conceit© de nivel de vida). Esta pondera<?ao se faz important© 
(especialmente k vista da anMise desenvolvida no trabalho citado, das 
pp. 38 e da conclusao parcial numero 4, ai formulada), pois do contririo 
poderia parecer que suas canclusoes se chocam com o aproveitamento 
que delas fazemos, quando tal nao ocorre. 
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sos de 1940 e de 1950, feitas por Mortara e seus colaboradores, e ali- 

menta a suposigao de que a ultima alternativa da conclusao numero 

4 (ou seja, da neutralizagao dos efeitos de um coeficiente de nata- 

lidade estrangeira mais elevado), constitui a hipotese plausivel, pe- 

lo menos com referencia a cidade de Sao Paulo. 

Essa digressao sobre a importancia da imigragao no crescimen- 

to demografico de Sao Paulo relaciona-se de duas maneiras com o 

proposito desta parte do nosso trabalho. Em primeiro lugar, as pro- 

porgoes e os efeitos da "substituigao populacional" nao foram as 

mesmas para todas as camadas da populagao paulistana. No que 

se refere ao branco da "plebe" e ao negro em geral, em processo de 

plebeizagao, ocorreu de fato, sob muitos aspectos, uma substituigao 

strictu sensu, de carater competitivo e temporario. A analise feita 

no capitulo anterior parece ser conclusiva, no que concerne a si- 

tuagao do negro e'do mulato. Embora o "estrangeiro" nao tenha, 

literalmente, "tornado o lugar do negro", este nao suportou as con- 

digoes de competigao com o imigrante, criadas pelo trabalho livre 

e pela expansao da economia capitalista. Nesse sentido (e somente 

neste sentido), a presenga do imigrante operou como um fator in- 

direto de desalnjamento do negro ou do mulato do sistema de pro- 

dugao e, portanto, de perpetuagao indefinida do estado de anomia, 

responsavel pelos indices negatives de crescimento vegetative da 

"populagao negra". Em segundo lugar, cumpria estabelecer, tao cla- 

ramente quanto fosse possivel com os conhecimentos disponiveis, o 

que a urbanizagao representou, em termos demograficos, na cidade 

de Sao Paulo. A ligagao das diversas camadas da populagao com as 

condigoes e as conseqiiencias do processo variam de modo conside- 

ravel. Atraves de evidencias indiretas, observa-se que o elemento 

nativo sofreu, de forma geral, um impacto que nem sempre foi ab- 

sorvido e neutralizado satisfatoriamente. Os grupos que^ nao dispu- 

nham de meios favoraveis de localizagao dentro da estrutura urba- 

na, em desenvolvimento rapido e tumultuoso, acabaram sofrendo 

mais intensamente os efeitos negatives da substituigao populacional, 

vinculada demografica, economica e socialmente a urbanizagao. Os 

negros e mulatos faziam parte dos grupos populacionais ao mesmo 

tempo mais desprotegidos e menos aptos em face dos riscos e das 

exigencias da expansao urbana. Por isso, as desvantagens relativas 

do elemento nativo podiam adquirir, para eles, expressao muito mais 

grave. E' dificil avaliar-se, objetivamente, como as coisas se passa- 

ram. Mas, parece incontestavel que o "deficit negro", no que ele 

tinha de caracterizavel e de marcante, precisa ser entendido a luz 

do processo de alteragao da estrutura demografica da cidade e dos 
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fatores que determinaram o curso de sua manifestacao e a natureza 

dos seus efeitos. 

Desse ponto de vista, a contribuigao de Lowrie e a unica que 

nos oferece um angulo sugestivo para avaliar o incremento rela- 

tive dos varies grupos de cor da cidade, distinguindo-se, no grupo 

branco, a quota de moradores de origem brasileira da quota de ori- 

gem estrangeira. De acordo com seus calculos seria legitimo esti- 

mar o coeficiente de aumento de estrangeiros como sendo uma vez 

e meia ou duas maior que o de natives. De acordo com essas ava- 

liagoes a populagao do estado de Sao Paulo apresentaria em 1934 

(74): 

1) de acordo com a primeira avaliagao: 

Brasileiros de pais brasileiros   3.456.000 ( 53,72%); 

Brasileiros de pais estrangeiros e imigrantes 2r977.000 ( 46,28%); 

Total   6.433.000 (400,00%). 

2) de acordo com a segunda avaliagao: 

Brasileiros de pais brasileiros  3.130.000 ( 48,66%); 

Brasileiros de pais estrangeiros e imigrantes 3.303.000 ( 51,34%); 

Total   6.433.000 (100,00%). 

Lowrie nao reproduziu os calculos tendo em vista o crescimento de- 

mografico da cidade de Sao Paulo. Contudo, ambas as avaliagoes 

podem ser consideradas baixas, tendo-se em vista o grau de concen- 

tragao de estrangeiros na Capital (75). Tomando como ponto de re- 

ferencia o censo de 1893, com essas estimativas seria possivel esta- 

belecer varias presungoes de certo relevo. Pelos dados censitarios, 

o aumento dos dois grupos da populagao, entre 1893 e 1934, teria 

obedecido as seguintes proporgoes: nacionais, aumentaram pouco 

mais de 12,5 vezes; estrangeiros, aumentaram pouco mais de 4 ve- 

zes; segundo os calculos fomecidos pelas estimativas de Lowrie, nes- 

se periodo a populagao paulistana de origem brasileira teria aumen- 

tado de quase 8,5 a quase 9,5 vezes; e a de origem estrangeira teria 

(74) — Ver S. H. Lowrie, Imlgra^ao e Crescimento da Cidade de Sao Paulo, op. 
cit., pp. 41-44 e, especialmente, quadro XII e gr^fico VII. 

(75) — Os dados do censo de 1920 mostravam que 35,4% da populagao do mu- 
niefpio da capital era estrangeira, enquanto que a porcentagem de es- 
trangeiros na populagao total do estado de Sao Paulo seria de 18,1%. 
Doutro lado, a proporgao de nascimentos de filhos de pais estrangeiros 
apresenta o mesmo contraste (no periodo de 1920-1928): Capital, 53,9%; 
todo o Estado, 31,7% (ver Lowrie, op. cit., Quadro IV, p. 15). 
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aumentado de quase 6 3/4 a quase 7,5 vezes. Comparando-se essas 

indicagoes, quanto ao negro e ao mulato, aos dados fornecidos pelo 

censo de 1940 — o unico que introduz discriminagao quanto a cor 
(70) — constata-se que o incremento comparativo da populagao ne- 

gra e mulata da Capital teria sido relativamente menor. Assim, en- 

tre 1893 e 1940, o numero de mulatos teria aumentado mais de cin- 
co vezes; o de negros, mais de dez vezes e meia; e o de negros e mu- 

latos, em conjunto, sete vezes e meia. Como em 1940 a quota de 

negros e mulatos acumulava, pelo menos, o acrescimo resultante das 

migragoes internas, particularmente intensas no segundo quinque- 

nio da decada de 30 — para nao se mencionar o crescimento vege- 

(76) —' Poder-se-ia estabelecer, conjecturalrnente, uma estimagao grosseira da 
distribuigao dos grupos de cor e por nacionalidades na populagao paulis- 
tana de 1934. Como sugerimos acima, com base em porcentagens pro- 
postas por Lowrie e tomando como referenda o censo de 1940, poder-se-ia 
admitir que 8,5% seria uma porcentagem presumivelmente adequada para 
estimar o numero de negros e mulatos na populagao de Sao Paulo em 1934. 
Tomando-se os dados do censo de 1934 indicados por Oscar Egidio de 
Aradjo ("Latinos e Nao-Latinos no Municiplo de Sao Paulo", loc. cit.), 
chegariamos a seguinte distribuigao por c5r: 

Brancos   
Negros e Mulatos 
Amarelos   

Total   

940.817 ( 91,05%) 
87.822 ( 8,50%) 
4.563 ( 0,44%) 

1.033.202 ( 100%) 

Com essas suposigoes e partindo das duas avaliagoes com que operamos aci- 
ma, extraidas de Lowrie, teriamos: 

1) primeira avaliagao: 

Brancos de origem brasileira   467.214 ( 44%) 
Brancos de origem estrangeira   473.603 ( 46%) 
Negros e Mulatos   87.822 ( 8,5%) 
Amarelos   4.563 (0,44%) 

Total   1.033.202 ( 100%) 

2) Segunda avaliagao: 

Brancos de origem brasileira   414.934 ( 40%) 
Brancos de origem estrangeira  525.883 ( 51%) 
Negros e Mulatos   87.822 ( 8,5%) 
Amarelos   4.563 (0,44%) 

Total   1.033.202 ( 100%) 

Com base nessas estimativas, grosseiramente conjecturais e, portanto 
mero ponto de referencia para fazer suposigoes arbitr^rias com certa 
plausibilidade, o incremento comparativo dos vdrios grupos de cor, entre 
1893 e 1934, obedeceria iis seguintes proporgoes: brancos de origem bra- 
sileira, teriam aumentado de pouco mais de nove a dez v&zes e um quar- 
to] brancos de origem estrangeira, teriam aumentado entre pouco mais 
de seis vezes e meia a quase sete v§zes e os negros e mulatos, por hi- 
pdtese (cf. acima, pp. 92 e nota 28), teriam aumentado de seis v§zes. 
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tativo desse grupo de cor da populagao, que registra saldos negati- 

ves no periodo considerado — e patente sua inferioridade quanto ao 

ritmo de aumento dos grupos de cor branca, embora essa inferiori- 

dade seja maior (como seria de esperar-se), quanto a populagao 

branca de origem brasileira. Introduzindo-se um artificio de ava- 

liagao, pode-se conjecturar que esta ultima teria aumentado entre 9 

e 10 vezes, de 1893 a 1934, enquanto a populagao branca de origem 

estrangeira teria aumentado de 6,5 a 7 vezes e a populagao negra e 

mulata mais ou menos 6 vezes (77). Nao obstante, tais conjecturas 

sao arbitrarias e so servem para ilustrar dedu^oes que podem ser - 

feitas, com certa margem de seguranga, atraves das indicagoes do 

censo de 1940. 

Por precarias que sejam as informagoes disponiveis, elas permi- 

tem vcrificar que o incremento comparative da populagao negra e 

mulata da cidade de Sao Paulo apresenta grande vitalidade. E, o 

que e mais importante, essas informagoes permitem concluir que 

a fonte desse incremento tern sido as migragoes internas, no perio- 

do considerado, principalmente as migragoes do interior para a Ca- 

pital do Estado. Essa conclusao, que acreditamos incontestavel, pos- 

sui enorme importancia sociologica. Ela evidencia que a "popula- 

gao negra" nao tendia a desaparecer, como se supos, e continuou a 

aumentar, ao contrario, sem contudo alcangar um padrao dinamico 

de equilibrio demografico vinculado a estrutura da vida urbana. 

Na melhor das hipoteses, isso significa que a corregao do "deficit 

negro" sempre foi meramente quantitativa e exterior (para nao di- 

.zer aparente). Os efeitos da mobilidade horizontal, associados a atra- 

gao urbana e a instabilidade ocupacional do homem riistico, e as con- 

seqiiencias do "branqueamento" pressupoem fatores estruturais de 

persistencia secular, files so seriam neutralizados se ocorressem trans- 

formagoes profundas no recrutamento ou na socializagao dos agentes 

humanos que compoem as massas migrantes dos trabalhadores na- 

cionais e se deixassem de operar as influencias que tornam impe- 

rativas certas identificagoes com a "raga dominante". A parte des- 

se "deficit" que nasce do pequeno excess© da mortalidade sobre a 

natalidade poderia ser corrigida de forma definitiva e comprovavel 

no periodo de tempo considerado. Mas sob uma condigao: que a ur- 

banizagao dos niveis e dos padroes de vida do negro e do mulato 

tivesse obedecido a um ritmo inicial intense e a uma aceleragao 

eonstante. Ora, tal coisa nao se deu, apesar da continua renovagao 

da populagao negra e mulata ter favorecido a persistencia de certos 

atributos demograficos favoraveis, relacionados com as caracteristi- 

(77) — Consulte-se a nota anterior. 
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cas de "populagdes j ovens" e "migrantes". Embora ainda se conhe- 

gam mal as causas desse fenomeno, parece claro que ele resulta, na 

cidade de Sao Paulo, da perpetuagao indefinida de fatores que di- 

ficultam o ajustamento rapido do negro ou do mulato ao "estilo ur- 

bane de vida" e das condigoes negativas dai decorrentes, as quais 

interferem restritivamente em suas possibilidades de competir, de 

modo vantajoso, com outros grupos populacionais no piano biotico. 

O essencial, portanto, nao esta nas proporgoes nem no teor apa- 

rentemente catastrofico do "deficit negro", mas no que ele repre- 

-senta como indice demografico de um desajustamento de carater es- 

trutural e persistente. A situagao economica, social e cultural apa- 

rece, assim, como regulador inexoravel do crescimento vegetative 

da "populagao negra". As caracteristicas demograficas que pode- 

riam contar vantajosamente, na competigao biotica do negro e do 

mulato com o branco de origem nativa e estrangeira, acabaram sen- 

do abatidas ou parcialmente anuladas, sempre em conseqiiencia das 

jnesmas razoes fundamentals. Como escreve Raul Joviano do Ama- 

ral, com sua dupla autoridade de estatistico e lider de movimentos 

sociais do meio negro: "A uma coletividade, a que tern faltado o 

mmimo de assistencia e orientagao, dizimada pelas mazelas, pelo 
analfabetismo, corroida pela fome e pelo vicio, desprestigiada e mar- 

cada para os misteres mais humildes, que Ihe nao permitem melho- 

ria acentuada; a uma coletividade minada por todos os fatores de 

desagregagao social, que a coloca em condigoes favoraveis, propi- 

cias a desnutrigao sucessiva e implacavel, e de se notar a sua enor- 

me vitalidade, a sua esplendida resistencia a todas as condigoes de 

forgado depauperamento fisico e moral, que, se atuando em outros 

grupos higidamente, originariamente, mais fracos, te-lo-iam fatal- 

mente reduzido ja a indices ainda mais baixos que aos atribuidos ao 

grupo negro em 1950" (78). 

Portanto, a "populagao negra" acompanha a tendencia de cres- 

cimento demografico geral da cidade. Porem, as coisas se passaram 

como se as sucessivas levas de negros e de mulatos, que se incor- 

poram incessantemente ao "mundo urbano", viessem reativar a cal- 

deira que alimenta desequilibrios funestos para o future daquela 

populagao. Ajustando-se a vfda urbana em termos do que e minimo 

para a sobrevivencia, a "populagao negra" paulistana arcou, de ma- 

neira permanente, com transtornos demograficos que deveriam ser 

transitorios. Como assinalou Lowrie, nem tudo e visivel com relagao 

ao destino do negro e do mulato no Brasil, por causa do nosso pa- 

(78) — Raul Joviano Amaral, O Negro na Populagao de SSo Paulo, op. cit., pp. 
70-71. 
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drao tipico de "segregagao rudixnentar" e difusa (79). Contudo, as 

indicagoes demograficas oferecem uma especie de radiografia dessa 

realidade camuflada, revelando-nos que o negro e o mulato subsis- 

tiram, indefinidamente, no primeiro estagio da "luta pela vida" das 

populagoes rusticas migrantes concentradas na grande cidade. fisse 

fato e que merece atengao central, porque evidencia que, quase 

meio seculo apos a Aboligao, o negro e o mulato ainda nao tinham 

conquistado um nicho proprio e seguro dentro do mundo urbano,. 

que fizesse daquele estagio um episodic de transigao, inevitavel mas 

transponivel. Pagaram com o proprio corpo ou com a propria vida, 

ininterruptamente, os anseios de liberdade, de independencia e de 

consideragao que os animavam a "tentar a sorte", usufruindo ma- 

gramente das compensagoes materials e morais da civilizagao ur- 

bana. 

2 — Os Diferentes Niveis da Desorganizagao Social: 

Essas conclusoes levam-nos, diretamente, ao que e fundamen- 

tal: as compensagoes individuals ou coletivas, oferecidas pela "vida 

na cidade", nao alteraram, substancialmente, a posigao do negro e 

do mulato no sistema de relagoes economicas e sociais. Em todo o 

period© considerado, ambos mantem-se no mesmo estado em que 

foram surpreendidos pela eclosao da ordem social competitiva e pe- 

la revolugao urbana, completamente desfavorecidos pelos novos cri- 

vos socio-economicos de peneiramento profissional e, por conseqiien- 

cia, totalmente incapazes de assimilar os novos padroes de vida, asso- 

ciados as ocupagoes urbanas mais promissoras e rendosas. A rigor, 

nao ficaram apenas a margem do processo de crescimento economi- 

co, inerente a revolugao urbana paulistana. Partilharam de tal mo- 

do da rede de ocupagoes e de oportunidades abertas pelo "estilo ur- 

ban© de vida", que acabaram eternizando os inevitaveis desajusta- 

mentos iniciais, nascidos da crise do antigo regime, e convertendo-se 

rapidamente, em toda a plenitude, numa populagao em desorganizagao 

social cronica. 

Para entender-se adequadamente esse fato e preciso compreen- 

der-se como a urbanizagao, a industrializagao e a imigragao se vin- 

cularam, dinamicamente, na evolugao da cidade de Sao Paulo, no 

periodo que vai do fim do seculo XIX a 1930. Como vimos, o surto 

urbano paulistano coincide com a imigragao e, sob muitos aspectos, 

e um complex© produto da combinagao da expansao economica in- 

terna, provocada pelas ramificagoes capitalistas engendradas pelos 

(79) — Veja-se S. H, Lowrie, "O Elemento Negro na Populagao de Sao Paulo'V 
op. clt., pp. 34-38 (especialmente as consideragdes tedricas iniciais). 
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"negocios do cafe", com a implantagao de uma nova mentalidade eco- 

nomica, trazida principalmente pelos imigrantes; Nesse periodo, o 

. crescimento economico continuo vai conferir a cidade uma autentica 

autonomia progressiva sobre o campo. Em particular depois da guer- 

ra de 1914-1918, os efeitos da industrializagao vao se fazer sentir com 

forga especial, projetando na cena historica brasileira um novo pa- 

drao de urbanizagao, que poe em primeiro piano os interesses eco- 

nomicos, sociais e politicos da cidade propriamente dita. Quando 

se atinge essa fase, o fazendeiro deixa de ter importancia como figu- 

ra dominante especifica e a primazia do jogo economico passa, gra- 

dualmente, para as maos do capitalista tipico, instalado na "grande 

cidade". Isso nao significa, naturalmente, que a produgao cafeeira 

perdesse o carater de meio de acumulagao de capital nem que o fa- 

zendeiro se tornasse, de um momento para outro, um agente econo- 

mico desprezivel. Mas, que ele esgotara seu papel historico, na tran- 

sigao da grande lavoura para uma economia capitalista diferenciada. 

Nas condigoes economicas e sociais que se criam, entao, duas ca- 

tegorias sociais beneficiam-se, amplabiente, com os proventos econo- 

micos, sociais e politicos da industrializagao: os que detinham os pa- 

peis de capitalistas, como "donos" das empresas nascentes; os que 

conseguiam vender sua forga de trabalho, como "operarios". Embo- 

ra os elementos nacionais se incluissem em ambas as categorias. o 

negro e o mulato delas participaram em proporgoes infimas (80). Ex- 

cluindo-se raros casos de mestigagem em grandes familias nacionais, 

o advento do capitalismo urbano e industrial foi prejudicial ao em- 

preendedor negro ou mulato independente, inapelavelmente desalo- 

jado, como assinalamos, de todas as posigoes vantajosas que havia 

adquirido no passado. Quanto ao mercado de trabalho livre, tambem 

vimos como ele foi desfavoravel aos elementos egressos da escra- 

vidao ou do trabalho livre associado ao regime servil. Poucos con- 

seguiram classificar-se como "operarios", seja porque se temia a sua 

falta de prepare tecnico: seja porque se valorizava preferencial- 

mente o "trabalhador estrangeiro"; seja, enfim, porque os proprios 
"negros" e "mulatos" retraiam-se, candidatando-se de preferencia 

as oportunidades de trabalho que Ihes eram mais acessiveis. O fato 

da urbanizagao e da industrializagao se darem, em grande parte, co- 

mo conseqiiencia da imigragao, concedia ao imigrante uma posigao 

altamente vantajosa em relagao ao elemento nacional, e, em segun- 
do lugar, quase anulava as possibilidades de competigao do negro 

(80) — Para se ter uma id&a aproximada da composigao 6tnica dessas catego- 
rias, quanto & naclonalidade, vejam-se, aclma, os dados apresentados no 
quadro 12 (pggina 112) e, com referenda a periodo mais recuado, p£ginas 
15 a 17. 
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e do mulato, automaticamente deslocados para os setores menos fa- 

vorecidos do conglomerado nacional. 

O que nos importa, aqui, sao as tendencias caracteristicas de 

transformagao da estrutura economica, social e politica da cidade. 

Nesse periodo, na medida em que vao para o centro do palco os 

agentes economicos tipicos da "grande cidade", fazem-se sentir, com 

vigor, os efeitos da substituigao populacional, ocorrida ao longo de 

pouco mais de meio seculo de evolugao urbana. Embora esses agen- 

tes contem independentemente de suas origens etnicas ou nacionais, 

eles sao esmagadoramente "brancos" e de forma preponderante "es- 

trangeiros" ou nacionais de ascendencia "estrangeira". Mesmo na 

categoria subordinada dos assalariados essa constante e visivel e 

marcante, como acentua Lowrie, que explica o processo em termos 

dos requisitos psico-sociais das novas ocupagoes. "Nao esta ainda 

perfeitamente delineado o motive da substituigao do antigo elemen- 

to brasileiro pelo estrangeiro. Nao sera certamente aplicavel a Sao 

Paulo a ideia comum dos americanos de que a substituigao resulta 

da incapacidade de competirem os nacionais com os estrangeiros em 

baixos padroes de vida e em salarios reduzidos, pois que, se bem 

que o padrao de vida e os salarios dos imigrantes nao sejam eleva- 

dos no Brasil, tudo esta a indicar que eles sao ao menos iguais, se- 

nao superiores, aos dos trabalhadores nativos." [...] "Ouve-se fre- 

qiientemente a assergao de que o trabalhador estrangeiro e superior 

ao nacional, mormente para o trabalho que exige um previo estagio 

de aprendizagem. Na industria, particularmente, diz-se que certos 

tipos de trabalhos especializados tern que ser confiados aos estran- 

geiros ou a seus filhos nascidos no Brasil, em virtude de nao se 

encontrarem brasileiros com o necessario conhecimento e pratica pa- 

ra o desempenho dessas fungoes. O grande numero de operarios es- 

trangeiros empregados na industria vem corroborar — sem, todavia, 

provar — esta assertiva. O Recenseamento de 1920 registrou como 

estrangeiros, com 21 anos ou mais, metade dos trabalhadores indus- 

triais, sendo que nessa epoca apenas 34% da populagao total do Es- 

tado estava compreendida nessa classe de idade. Dos trabalhadores 

classificados como brasileiros grande parte era constituida por filhos 

de estrangeiros, dos quais, provavelmente, um certo numero adqui- 

rira pratica diretamente dos pais" (81). 

(31) — Samuel Harman Lowrie, Imigracao e Crescimento da Populagao do Es- 
tado de SSo Paulo, op. cit, pp. 31-32. Sobre as relagoes entre urbaniza- 
gao, industrializagao e imigragao na cidade de Sao Paulo, cf. p. 34 e se- 
guintes. Sdbre os efeitos globais do regime competitivo na substituigao 
do trabalho negro em geral, cf. Pierre Denis, Le Bresil, Caps. VII e XII. 



Portanto, as condigoes d^n^micas, que ligaram, a urbanizagao a 

imigragao e ambas a industrializagap da cidade de SSo Paulo, expli- 

cam porque o negro e o mulato nao foram feabso.ryidos pelo sistema 

ocupacional urbano. As po^igoes "altas". ou "intermediarias" esta- 

vam fora de cogitagao, pois a ejas so podiam congorrer os elementos 

das camadas dominantes e os estrangeiros ou descendentes de estran- 

geiros em ascengao. As posigoes , criadas pelo trabalho assalariado, 

gragas a expansao urbana e a industrializagao, caiam na esfera em 

que era mais intensa e dura a concorrencia com elementos estran- 

geiros ou nacionais (em menor proporgao), tidos como mais aptos, 

competentes e produtivos. Assinv a questao de como "ganhar a vi- 

daw surgia como um grav,e dilema para o negro e o mulato. Mal- 

grado o afastamento do regime servil, nada, altegara o estado de 

coisas que produzira o inevitavel desajustamento estrutural do an- 

tigo agente do trabalho-escravo no regime competitive. As posigoes 

mais cobigadas, mantinham-se "fechadas" e inacessfveis; as posigoes 

"abertas", eram seletivas segundo criterios que so episodicamente 

podiam favorecer pequeno numero de "elementos de cor". O negro 

e o mulato, que ficaram a margem da eclosap da ordem social com- 

petitiva, continuavam na mesma situagaq em §eus desdobramentos 

historicos posteriores. O primei,ro surto industrial, provocado pelo 

desenvolvimento urbano previo, iria, beneficiar, ainda mais, os agen- 

tes humanos "nacionais" ou "estrangeiros" que haviam logrado po- 

sigoes estrategicas na estrutura ocupacional e economica da cidade. 

Os demais — e com eles o grosso da "populagao de cor" — teriam 

de aguardar o futuro, mobilizando apenas parcialmente sua capaci- 

dade de trabalho e desfrutando um nivel de vida rustico, pre-capi- 

talista e anti-urbano. 

Sem ter como "ganhar a vida" em ocupagoes e niveis de renda 

conspicuamente urbanos, o negro e o mulato nao podiam absorver 

o "estilo urbano de vida". Como acontecera antes, na fase incipien- 

te de formagao da ordem social competitiva e da revolugao urba- 

na, moravam dentro da cidade, sem pertencer a ela de corpo e al- 

ma. Como as motivagoes e os sentimentos yigorosos, forjados pela 

luta abolicionista, deixassem de operar, o impacto dessa situagao tor- 

nava-se ainda mais destrutivo e desalentador. Antes, o ocio disfar- 

gado ou a vagabundagem ocasional apareciam como um expediente 

de auto-afirmagao, um meio para resguardar a liberdade e a dig- 

nidade da pessoa. Agora, ja nao possuem significado suplementar — 
a desocupagao permanente desmoraliza o homem e o prgdispoe pa- 

ra a vadiagem sistematica. A mesma coisa acontece em outros ni- 

veis do comportamento humano, da explpragao do trabalho da mu- 

Iher a especializagao na area do crime. O que soava como uma dra- 
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matica e altiva forma de protesto, por falta de melhor destino, de- 

grada-se incessantemente, conduzindo seus agentes humanos pelo 

piano inclinado da miseria, da corrupgao e do desalento coletivo. 

E' extremamente dificil documentar essa faceta da vida do ne- 

gro e do mulato na cidade. Os viaj antes, os historiadores e os en- 

saistas deixaram de dar atengao ao negro, concentrando seu inte- 

resse nos imigrantes ou nos agentes economicos tfpicos da "socie- 

dade industrial". A variada e rica documentagao contida na cha- 

mada "imprensa negra" (82), por sua vez, retem mais os efeitos que 

as causas do drama do negro na cidade. Por isso, ela fornece boas 

pistas mas poucos dados conclusivos para explicar o que aconteceu. 

Atraves de alguns documentos pessoais, especialmente algumas his- 

torias de vida e entrevistas focalizadas nos perfis de carreira do 

negro ou do mulato, conseguimos estabelecer as linhas dessa inter- 

pretagao geral e comprovar que, de fato, a impossibilidade de "ga- 

nhar a vida" de maneira segura, componsadora e constante, atraves 

de ocupagoes conspicuamente urbanas, esta na propria raiz de to- 

dos os males que se abateram sobre a "populagao de cor" da cidade 

de Sao Paulo. A absorgao de novos padroes de comportamento e do 

"estilo urbano de vida" dependia, naturalmente, da aquisigao pre- 

via e em larga escala das formas de "ganhar a vida" produzidas e 

reguladas pelo desenvolvimento da civilizagao urbana e industrial. 

Enquanto e na medida em que se viam excluidos de tais formas de 

"ganhar a vida", o negro e o mulato nao tinham como participar 

economica, social e culturalmente daquela civilizagao. Ficavam con- 

denados a um isolamento disfargado, ajustando-se deficientemente ao 

mundo urbano, atraves da heranga socio-cultural transplantada do 

antigo passado rustico do "escravo" e do "liberto". 

As indicagoes coligidas evidenciam que, no decurso da expansao 

urbana, a situagao do negro e do mulato no sistema ocupacional da 

cidade, por volta de 1920, era sensivelmente pior que antes. Em uma 

das historias de vida, o informante adiantou-nos que "eram raros os 

negros que tinham profissao, como pedreiro, carpinteiro, barbeiro, al- 

faiate, sapateiro. Eram profissoes dificeis e os negrinhos aprendizes 

tinham dificuldade em conseguir colocagao". Nas fabricas, as opor- 

tunicTades de trabalho raramente caiam em suas maos, a menos que 

fossem "servigos de negros", descritos pelo informante, com esse no- 

me, como "os que os italianos nao faziam, os servigos pesados e ar- 

(82) — S6bre a varledade e o teor dessa imprensa, cf. esp. Roger Bastide, WA 
Imprensa Negra do Estado de Sao Paulo", Estudos Afro-Brasileiros, 2a. 
s6rie, Boletlm N.0 2 da Cadelra de Sociologia I da Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo s. d., pp. 
50-78, 
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xiscados para a saiide". A mulher negra, por sua vez, Mate hoje en- 

contra dificuldade para ser aprendiz e chegar a ser tecela", tendo 

de contentar-se com os empregos como domesticas, principalmente 

junto as "familias tradicionais". "No comercio havia poucas pessoas 

de cor. Apenas duas ou tres chapelarias tinham empregados negros; 

quando trabalhavam em casas de comercio, em regra ^les exerciam 

ocupagoes bragais". Por isso, os negros e os mulatos que quisessem 

ganhar a vida sujeitavam-se aos "servigos de negros" (de faxina, 

como carregador, de pa e picareta, etc.). Em sua maioria, esses ser- 

vigos eram mal pagos e requeriam pouca ou nenhuma qualificagao. 

"No comego de minha vida de adulto [por volta de 1920], os negros 

tinham profissoes domesticas. Realizavam todos os servigos de casa. 

Os cocheiros eram geralmente brancos, mas os que cuidavam dos ca- 

valos eram negros. O cocheiro era um sujeito importante, que ti- 

nha uma cartola assim... Nas pensoes, os servigais eram negros. Ha- 

via, mesmo, lavadores de casas, que faziam ponto num determinado 

lugar". "Os negros fortes eram bem vistos para servirem de capan- 

gas para garantir seus patroes ou mostrar que se mexessem com eles 

teriam de se haver com um negro"- "Havia advogados e medicos que 

tinham um negro para tomar conta do escritorio". Ser motorista par- 

ticular, pequeno funcionario publico (como serventes, bedeis e escri- 

turarios, mas tambem em servigos de pa e picareta e como lixeiros) 

€ investigador da Policia era algo consideravel. Tais empregos so 

podiam ser obtidos por aqueles que dispusessem de forte protegao de 

"algum figurao branco". As exterioridades no vestir e o nivel de 

vida estabeleciam a distingao entre os "negros pobres" e os "negros 

de elite". "A vida do negro dividia-se (o informante refere-se a 1924- 

1926) em: 1.°) negros que freqiientavam saloes de baile no centro, 

considerados elite; 2.°) negros de bairro, chamados de brim por causa 

do tecido das roupas que usavam. Os primeiros eram os que traba- 

lhavam nas repartigdes publicas, os choferes, ganhavam mais e anda- 
ivam melhor trajados — os motoristas, por exemplo, gastavam mais 

nos bufes dos saloes de baile e nao admitiam a aproximagao dos ou- 

tros, oprimidos, mais ignorantes. Os segundos, embora com menos 

dinheiro, eram mais independentes, nao estavam encostados nos bran- 
cos, recebendo protegao e os bajulando". Seria possivel, aproveitah- 

do-se os dados arrolados pelo Coronel Dr. Arthur Lobo da Silva, 
ter uma imagem mais completa da distribuigao das ocupagoes pelos 

diferentes grupos da populagao, mas com referencia a todo o Estado 

de Sao Paulo. A amostra em questao dizia respeito a individuos con- 

vocados para o servigo militar; abrangia pois, uma parcela da popu- 

lagao que tendia para posigoes "baixas" ou "intermediarias" na es- 

trutura ocupacional. E' provavel que apresentasse, por isso, uma 
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concentra?ao maior de "pessoas de cor". O quadro 13 coordena os. 

referidos dados, sob novo arranjo e com o calculo das percentagens. 

Na verdade, prevalecia a maior incerteza quanto a conquista e 

a preservagao de uma fonte estavel de ganho. A maioria precisava 

viver de "expedientes" — pequenos servigos, prestados aqui e all, 

sem nenhuma perspectiva de engajamento assalariado. O fato de 

possuir ou nao qualifica^oes profissionais nao constituia uma garan- 

tia de obtengao de emprego. Um exemplo e esclarecedor — "um 

bom pedreiro frentista, vindo da Bahia onde aprendeu o oficio des- 

de menino, precisou trabalhar uma semana em experiencia porque 

o mestre da obra nao acreditava que ele fosse capaz de fazer aque- 

le servi^o". Mas, mesmo depois de obter o emprego, ficavam per- 

manentemente sujeitos a contratempos. Na historia de vida de um 

dos informantes ha um episodio esclarecedor: conseguiu colocar-se 

como empregado de escritorio em banco. Depois de certo tempo,, 

quando pensava que tudo iria bem em sua vida, trocaram o ge- 

rente do banco. O novo chefe "me manda limpar os sapatos dele. 

Disse-lhe violentamente que tinha cuidado de suas acomodagoes por- 

que tinha ficado encarregado disso, mas que era empregado de es- 

critorio e nao me cabia fazer o que me havia mandado. "Negro e 

para isso mesmo", respondeu-me. Cateio-o pelos colarinhos!... A 

intervengao de colegas impediu que Ihe desse na cara". O acaso re- 

gulava o aproveitamento ocupacional do negro e do mulato e nada 

restringia a enorme mobilidade, que os levava a borboletear de ser- 

vigo em servigo, a cata de uma oportunidade efetiva, de melhor re- 

muneragao e tambem de consideragao humana. Homens e mulheres 

comegavam a trabalhar na mais tenra idade, nas barbearias, nos de- 

positos de lenha, nas oficinas ou nas casas de familia; e trabalha- 

vam duramente ate o fim da vida, mal ganhando para o proprio sus- 

tento e a alimentagao dos filhos. Varies informantes indicaram que 

as maes solteiras trabalhavam onde podiam, e quando nao encon- 

travam servigo, tinham de recorrer a mendicancia e a prostituigao 

ocasional. Os filhos auxiliavam o orgamento domestico como po- 

diam; "nos, negrinhos, eramos todos chamados de moleques. As fa- 

milias gostavam de nos ter para recados e entregas". Enfim, pres- 

tando pequenos servigos, aprendiam "na escola da rua" a viver de 

expediente, ganhando "alguns niqueis" com que concorriam para "o 

sustento da casa". 

Em suma, o "negro ordeiro" precisava conformar-se com um 

duro e triste destino. Diante dele so se abriam as perspectivas ofe- 

recidas por uma sorte de especializagao tacita, involuntaria mas qua- 

se insuperavel, que o mantinha eternamente preso aos "servigos de 

negro", que consumiam o fisico e o moral do agente de trabalho, dan- 
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do-lhe em troca parca compensagao material e uma existencia tao 

penosa quanto incerta. Por isso, nao e de estranhar-se que muitos 

preferissem trilhar outro caminho, para "nao ser otario", "nao ban- 

car o trouxa" ou "nao vender o sangue como escravo". O vagabundo, 

o ladrao ou a prostituta enfrentavam riscos bem menores e construiam 

um destino comparativamente melhor. Em certo sentido, so eles 

conseguiam exito e podiam ostentar os marcos dos seus triunfos no 

genero de vida que levavam, na roupa que vestiam e no fascinio 

que acabavam exercendo na imaginagao dos outros. Uma prostituta 

que visitasse a afilhada no cortigo ou fosse levar a mesada para a 

mae portava-se como "grande senhora" e certamente era vista co- 

mo tal, mesmo por aqueles que aparentavam despreza-la... O va- 

gabundo contumaz que explorasse uma, duas ou mais amantes e pra- 

ticasse roubos ocasionais e, principalmente, o ladrao profissional le- 

vavam "vida de macho", tinham sempre dinheiro e conseguiam, num 

"golpe de sorte", o que os companheiros "ordeiros" mas "trouxas" 

nao ganhavam durante anos de trabalho afrontoso e, as vezes, ate 

no decorrer de uma vida de arduas privagoes. Portanto, a comer- 

cializagao do vicio nao se impunha como uma conseqiiencia fatal e 

espuria da "escola do cortigo e das ruas". A desorganizagao impe- 

rante no meio social imediato auxiliava, naturalmente, a aprendi- 
zagem na area do vicio e do crime. Mas, nao a impunha como um 

ajustamento desejavel e preferivel. Isto chegava a ocorrer porque 

os caminhos de auto-afirmagao se achavam bloqueados. Os mais 

audaciosos, impacientes e bem dotados (fisica e intelectualmente), 

muitas vezes optavam pelo crime ou pelo vicio para evitar o lento 

suplicio e a humilhagao dos "servigos de negro" e "para negro". Na 

experiencia de cada um era simples e facil separar as duas coisas 

— aonde conduzia a vida laboriosa das "pessoas ordeiras" e a vida 

agitada dos "turbulentos", que afrontavam simultaneamente as nor- 

mas estabelecidas pela sociedade inclusiva e os valores estreitos das 

tradigdes riisticas do "meio negro". Desse confronto, resultava uma 

verdade incontestavel. O exito evidente e reconhecivel, o conforto e 

o respeito dificilmente poderiam ser logrados por outras vias que 

nao passassem pela area do vicio ou do crime. Alem do sacrificio 

apagado e esteril dos que se destruiam para conseguir sobreviver, 

so o vicio e o crime ofereciam saidas realmente brilhantes ou sedu- 

toras de carreiras rapidas, compensadoras e satisfatorias. Por isso, 

ambas foram trilhadas com alguma sofreguidao pelos jovens, embo- 

ra numa proporgao bem menor do que supunham os brancos. Mas, 

ainda assim, numa escala que evidencia, sem subterfiigio, que ali 

se achavam as melhores perspectivas de carreira com que contavam 
os talentos jovens do "meio negro". Ou seja, em outras palavras. 
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nesse meio a diferenciacao do comportamento ou da personalidade 

€m diregoes desaprovadas socialmente constituia um fenomeno "nor- 

mal" (84). 

f]ste sumario escorgo das indicagoes coligidas revela a nature- 

za da grave contradigao que se manteve suspensa, como um fan- 

tasma, sobre a "populagao negra" da capital nas tres primeiras de- 

cadas do nosso seculo. Estabeleceu-se um verdadeiro e insuperavel 

circulo vicioso entre a heranga socio-cultural, transplantada da sen- 

zala e do antigo regime, e a exclusao permanente do negro e do 

mulato das formas de "ganhar a vida", nascidas da revolugao urba- 

na e industrial. Na medida em que podia ser identificado por aque- 

la heranga, o "negro" via-se barrado daquelas formas de ganhar a 

vida; e, na medida em que isso acontecia, ele nao tinha nenhuma 

possibilidade real de absorgao gradativa pela civilizagao urbana e 

industrial. Tornava-se cada vez mais fraco e indefeso, vitima de 

uma heranga que repelia, mas da qual dependia para sobreviver so- 

cialmente. Assim, a vida em condigoes permanentes de desorganiza- 

gao social convertia-se numa tradigao cultural e numa cadeia invi- 

sivel. Esta so podia ser rompida, de modo insofismavel, num ponto: 

quando o "negro" se atrevia a quebrar as arestas de sua concepgao 

rustica do mundo e a afrontar o codigo etico da sociedade inclusiva. 

Entao, para o seu bem ou para a sua ruina, o "marginal" e o "cri- 

minoso" apareciam como gente de sucesso, com destino prdprio, — 

se nao como autenticos herois, pelo menos como alguem, como pes- 

soas que escapavam, por seus meritos individuals, a mediocridade 

arrasadora da sina comum. 

Criou-se, com o tempo, toda uma mitologia sobre a miseria, a 

promiscuidade e o desamparo em que viviam, normalmente, uns 

tres quintos da "populagao negra" da capital nessa epoca. Tal mito- 

logia circulava tanto entre os "brancos", quanto entre negros e mu- 
latos. Todavia, ela so fazia justiga parcial a realidade. As evoca- 

goes que conseguimos reunir mostram quadros turvos, chocantes e 

quase inconcebiveis na cena historica brasileira. A moradia repre- 

sentava um dos problemas basicos na luta pela sobrevivencia. Mui- 

to se falou a respeito das condigoes de vida no cortigo e das conse- 

qiiencias do apinhamento concentrado de pessoas num quarto co- 

*84) — Trata-se, pois, de uma situagao an^iloga h que tem surgido em outras 
circunstancias no mundo contempor&neo onde imperara condigoes pare- 
cidas (veja-se, a respeito, o notdvel estudo de J. B. Mays, Growing Up 
in The City, The University Press of Liverpool, 1954; uma sistematizagao 
tedrica mais ampla, concentrada na andlise psico-socioldgica da impor- 
tSncia adaptativa e integrativa da sub-cultura das associagoes de delln- 
qiientes, encontra-se em A. K. Cohen, Delinquent Boys, Routledge & 
Kegan Paul, Ltd., Londres, 1956). 
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mum. Os que se achavam nessa condi^ao ja possuiam alguma coisa, 

pois tinham um teto onde se abrigar. Um dos informantes mais fi- 

dedignos relata que "muitos nao tinham onde morar": "minha mae 

mesmo chegou a dormir comigo e com minha irma em uma privada, 

por falta de outro lugar". Ao descrever o quarto, que compartilha- 

va com ambas, afirma: "nao havia cama, nem colchao. O chao era 

de terra batida, A cama era uma esteira velha. Nao havia cober- 

tas e nem roupa de cama". Corresponder ao aluguel de um quarto 

no cortigo ja representava um exito, pois era precise possuir di- 

nheiro para paga-lo e varar as resistencias do locador. O preten- 

dente "negro" podia ser rejeitado; algumas vezes por causa da cor 

mas tambem porque o locador temia pela regularidade dos paga- 

mentos. So quando conseguia boas referencias e que acedia na lo- 

cagao. "Em cortigos onde havia promiscuidade de italianos, espa- 

nhois e negros, relata um informante, estes tinham que fazer uma 

vida mais engragada: conseguir gragas por gragas. Precisavam es- 

tar em boa situagao com os senhorios, porque estavam sempre em 

dificuldades economicas. A condigao do negro era de subservien- 

cia. Muitos alimentavam-se com as sobras de comida que as cozi- 

nheiras traziam da casa dos patroes, a noite, depois de um dia de 

trabalho. Por outro lado, havia repulsa aos negros sem indole boa, 

que chamavam os italianos de carcamanos, sujos, comedores de ce- 

bola. Isto era motive de cheques nos cortigos e levava a investiga- 

gao dos antecedentes, sempre que um negro aparecia querendo quar- 

to". Outro informante assinala que, nessa epoca, o negro e o mulato 

formaram "o ideal de viver em cortigo", o qual se arraigou profun- 

damente, em seu entender, "na gente negra". Nao sabiam o que era 

"decencia" e "conforto", preferindo morar assim, em habitagoes co- 

letivas, na proximidade de numerosas familias estranhas. Mesmo 

depois de conseguir o suficiente para alugar uma casa, gostavam 

mais do porao ou do cortigo, citando o exemplo do proprio cunha- 

do, que pagava mais pelo alojamento em um cortigo do que gasta- 

ria de aluguel em uma boa casa isolada, de arrabalde. 

O locatario convencional de um, dois ou tres quartos, com co- 

zinha independente ou comum, era o chefe da familia — a mae sol- 

teira, o pai, o amasio da mae ou o padrasto. Mas, mesmo no caso 

de possuirem so um quarto, nao havia limite certo ou fixo para o 

mimero de pessoas que compartilhavam da moradia. Por isso, po- 

der-se-ia definir tal ocupagao da residencia como ocorrendo sob a 

forma de apinhamento concentrado: todos os componentes da fami- 

lia pequena — o pai, a mae e seus filhos em mimero variavel, de 

dois, tres, quatro, a cinco, seis ou mais; outras vezes, em lugar do 

pai podia estar o padrasto ou o amasio da mae e, vice-versa, a ma- 
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drasta ou a amasia do pai; alem disso, podia compartilhar do mes- 

mo quarto um parente (mae ou irma da esposa ou do marido, um 

primo ou cunhado, etc.), um conhecido ou um amigo. Quando um 

filho ou filha se casava e nao podia montar casa, tambem podiam 

passar a viver naquela moradia, por tempo indefinido, juntamente 

com os filhos que tivessem; e nada podia impedir que um filho, um 

irmao, outro parente qualquer ou um amigo, "sofrendo um reves na 

vida", fosse se alojar, enquanto "durasse a precisao", sob o mesmo 

teto. Em conseqiiencia, alguns "alojamentos", como os descreve um 

dos informantes, continham elevado numero de moradores. Os cor- 

tigos mais celebres foram construidos com fitos exclusivamente co- 

merciais: em condigoes anti-higienicas, mal ventilados, mal ilumi- 

nados e com pequeno espago litil. E' facil imaginar o que acontecia; 

a habitagao expulsava os moradores para a rua. Os que trabalha- 

vam fora, com freqiiencia salam pela manha e voltavam a noite. 

Mas, os que estivessem desocupados ou semi-ocupados permaneciam 
mais tempo, em contacto intimo com outros no quarto. Nada se 

ocultava dos demais, rezando a cronica que os menores pressentiam 

ou assistiam ate as relagoes sexuais dos adultos. Doutro lado, como 

as paredes muitas vezes eram meros tabiques ou estavam em rui- 

nas, o palco era mais amplo, Ouvia-se e via-se tambem o que se 

passava nos quartos vizinhos. Um dos informantes evocou a se- 

guinte lembranga de sua infancia: "assisti uns negros assaltarem 

armados uma negra que vivia no quarto ao lado e pegarem-na a 

forga, um pela frente outro por tras". 
As informagoes coligidas permitem inferir que a co-habitagao 

sob a forma de apinhamento refletia-se de modo direto na desorga- 

nizagao da vida sexual. As criangas aprendiam precocemente os se- 

gredos da vida, sabendo como os adultos procediam para ter prazer 

sexual, como se perpetua a especie e se processa o parto, quando 

iriam receber um novo irmaozinho, etc. Nos casos em que o marido 

ou o amante nao saiam ao mesmo tempo que a mulher para o tra- 

balho, por serem biscateiros, malandros, ou bebedos contumazes, aca- 

bavam ficando em casa grande parte do dia e levando para la seus 

amigos. Dai nasciam nao so relagoes perigosas para os menores, co- 

mo varios tipos de incentives ao vicio. O padrasto ou o amasio ten- 

dia a aproveitar as oportunidades para seduzir a filha da compa- 

nheira e para entreter-se sexualmente com meninos ou rapazes do 

mesmo sexo. Tambem podia ocorrer o inverso: a madrasta ou a 

amiga seduzir o filho do companheiro. Pudemos registrar certo nu- 
mero de informagoes concordando sobre ambas alternativas. Por 
fim, as proprias criangas acabavam achando atrativos na atividade 

sexual: serviam-se uns aos outros, segundo os informantes Ja com 
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cinco ou seis anos^ embora fossem os meninos e as meninas piibe- 

res os mais empenhados em aproveitar essa fonte de prazer. Entao, 

tanto ocorriam relacoes heterosexuals entre irmaos e irmas ou en- 

tre primes e primas; quanto podiam formar pares ou clrculos ho- 

mossexuais, de que eventualmente participavam os amigos da vi- 

zinhanga. O "abuso" do menor, de 13 ou 14 anos, era fato corri- 

queiro, contando-se entre os agentes ate o irmao da mae e mesmo 

o pai da menina. Na epoca, essa associagao sexual favorecia a con- 

taminagao dos menores pelas doengas venereas de seus parceiros se- 

xuais. Nao se opunha uma barreira a propagagao dessas molestias 

e muitos julgavam "natural" que as coisas corressem desse modor 

nao se atribuindo muita importancia as peripecias da vida sexual 

das criangas, dos j ovens e dos adultos. Afinal, diziam, "o negro nas- 

ceu para isso mesmo"! A "escola da rua" acabava produzindo efei- 

tos analogos. Meninas e meninos eram atraidos para aventuras des- 

se tipo, pelos companheiros ou por adultos, as vezes em troca de 

pequenas compensagdes. Uma informante relatou um caso tipico, 

de uma mocinha de 15 ou 16 anos. Os pais saiam para o trabalho 

e ela ficava sozinha. Fez "mas relagoes" e acabou sendo "infelici- 

tada". Quando o pai soube da historia, ficou furioso: deu-lhe uma 

sova e expulsou-a de casa, como a "vergonha" e a "desonra" dele. 

Quando isso sucedia, as maes procuravam ajeitar a situagao e pre- 

parar o caminho para o retorno da filha. Passados alguns dias, se 

nao "calsse na vida", elas voltavam para junto da familia. As vizi- 

nhas faziam algum falatorio, mas nao se passava disso: 

— "Sabe, a fulana ja foi!" 

— "Ja?... Com quern, ein?" 

— "Com fulano; ou: ela nao quer dizer". 

Os meninos, por sua vez, nao escapavam incolumes. Eis o que 

relata um informante, a respeito de suas experiencias de rua; "Era 

comum aqueles negros pegarem um dos moleques e levar para o 

mato. Os que ficavam com pena, se e que ficavam, mandavam o ga- 

roto tocar uma punheta. Vi um negrao pegar um garoto e arrom- 

ba-lo. O negocio deu truta. Aqueles negros queriam pegar a gente 

e nos convidavam para ir no mato" [...j "files pegavam os garo- 

tos menos sabidos. Os garotos recatados passavam por aquilo na- 

turalmente. Alguns, como o F., procuravam os homens. Eu era cheio 

de malicia. Cresci na rua. Eu sempre me safei". 

Na tradigao cultural do "meio negro" entende-se que tudo isso 

sucedia porque o negro e o mulato "sao mais quentes", "vivem ob- 

cecados com o sexo" e "encontram maiores facilidades para conver- 
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ter o sexo num derivativo e numa fonte de prazer". Contudo, apon- 

ta-se a "promiscuidade" dos poroes e dos cortigos como a "causa" 

dessas propensoes e discute-se muito seus dois efeitos basicos a 
"mae solteira" e o "filho natural". Informantes seguros acredita- 

vam que a quase totalidade das jovens negras e mulatas "se infe- 

licitavam" e (continuam a se infelicitar) fora de qualquer compro- 

misso de noivado ou perspectivas de casamento. Um deles afirmava 

que no passado a proporgao seria de 100%; teria declinado, a seguirr 

para 85%. Suas opinioes foram contraditadas, porque os crlticos ad- 
mi tiam que a ultima porcentagem seria exagerada: no maximo, ela 

andaria por volta de 90%!... Em conseqiiencia, o numero de filhos 

naturais era e continua a ser muito elevado. Os rapazes e as mogas 

envergonham-se disso, indicando pais supostos. Mas, se por uma ra- 

zao ou por outra precisam exibir suas certidoes de nascimento, ve- 

rifica-se que sao bastardos. Portanto, a propria "populagao de cor" 

percebeu, claramente, em que sentido a "promiscuidade" erigiu-se 

numa condigao permanente de vida social anomica, produzindo efei- 

tos que solapavam o equilibrio da vida domestica e das relagoes das 

geragoes. Em troca de compensagoes eroticas, o "negro" desmorali- 

zava-se duplamente: aceitando um estilo de vida em que se "infe- 

riorizava" e no qual "inferiorizava" os outros continuamente; e "in- 

feriorizando" as mulheres que iriam ser as maes de seus filhos e a 

estes proprios, ao longo de suas vidas, fazia-os arcar para sempre 

com a "vergonha" e com as "responsabilidades" de seus atos. 

fisse rapido bosquejo desvenda as particularidades da situagao 

de existencia do negro e do mulato aglomerados na cidade. Espo- 

liados das garantias sociais a que faziam jus e das quais necessita- 

vam de maneira premente, expelidos dos centres de interesses vitais 

para o crescimento economico e para o desenvolvimento socio-cul- 

tural da coletividade, descobriam no corpo humano uma fonte in- 

destrutlvel de auto-afirmagao, de competigao por prestigio e de au- 

to-realizagao. A ideia do homem ou da mulher bestial nao se aplica 

ao seu comercio erotico. A tradigao cultural do "meio negro" foca- 

lizou muito bem o significado do excesso erotico — um "derivati- 

vo" e uma fonte pura de "prazer". So errou ao atribuir tal pro- 

pensao a suposta natureza humana do "negro" e do "mulato". As 

coisas nao se passaram assim simplesmente porque os homens e as 

mulheres desse etoque racial fosem "mais quentes". Mas, princi- 

palmente, porque o "sexo" se erigiu na unica area livre de exerci- 
cio das aptidoes humanas e numa esfera ludica da cultura. Os jo- 

vens tentavam comprovar sua capacidade fecundadora de machos 

— convertiam-se em "colecionadores de cabagos" e adquiriam com 

suas realizagoes eroticas uma notoriedade reconhecida e valorizada. 
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Os adultos do sexo masculino mantinham ou alardeavam o seu pres- 

tigio de "garanhoes" — o senhor do prazer, o homem que "derru- 

ba" e "derrete" as mulheres, diante do qual nenhum "branco" pode 

aguentar confronto. As mo^as ostentavam o prestigio simetrico: 

atraiam os machos, fazendo-os "enlouquecer", para realizarem sua 

masculinidade atraves delas, em rosario, porque o sortilegio de seus 

corpos prende e perde a todos. As mulheres adultas por sentirem- 

se, assim, na corrente da vida, dando e sentindo prazer, mantendo 

os homens em derredor de suas saias, submetidos a sua feminilida- 

de e sucumbidos aos encantos de suas habiiidades ocultas. No signi- 

licado que o "sexo" e as "atividades eroticas" assumem, dentro des- 

se contexto emocional, tecnico e moral, sobrevivem algumas das as- 

sociagoes mais profundas das tradigoes africanas. Entretanto, a con- 

tinuidade cultural nao e, em si mesma, relevante para a nossa des- 

crigao e a nossa analise. O que importa, aqui, e o fato elementar 

de que o "negro" foi despojado e excluido de tudo — menos do seu 

corpo e das potencialidades que ele abria a condigao humana. Tudo 

acabou gravitando em torno do wsexo" e da "arte erotica", porque 

foi nesse terreno que o "negro" e o "mulato" viram abertos diante 

de si todos os caminhos que conduziam ao prazer e a perdigao, mas 

tambem levavam a redengao e ao amor. 

O lado dramatico dessa situagao nao esta, portanto, na area em 

que se deu a auto-afirmagao do "negro" e do "mulato". Mas, no ca- 

rater de pura explosao erotica apresentado por essa auto-afirmagao. 

Nenhuma disciplina interna ou exterior sublimava o teor emocional 

ou o sentido moral do "prazer sexual". Ora, tal coisa nao sucedia nas 

tradigoes tribais perdidas: nelas, a vitalidade, a alegria e a pureza do 

prazer sexual exprimiam-se segundo certas regras, que incluiam o res- 

peito por si e pelo parceiro da atividade erotica (85). Foi a escravi- 

dao que suprimiu essas barreiras e toda a delicadeza ingenua mas re- 

finada que coroa a ligagao do homem e da mulher segundo os mo- 

delos tipicamente africanos. Impedindo a escolha dos parceiros e ate 

dos momentos para os encontros amorosos, obrigando uma mulher a 

(85) —< Seria interessante reportar-nos aos esclarecimentos de Gilberto Freyre 
a respeito da sexualidade do africano, do portugues e do indfgena (cf. 
esp. Casa Grande & Senzala, Schimidt-Editor, Rio de Janeiro, 1938, p. 67 
e 229 e sets., onde se encontram tambem as referencias bibliogrificas e»- 
senciais), os quais evidenclam a falta de base de muitas convicgoes cor- 
rentes sobre a mat^ria e acentuam a importancia que teve a escraridao 
como fator de deterioragao do comportamento sexual dos negros e dos 
mulatos. Uma boa perspectiva do significado, importancia e ordenagao 
das atividades eroticas na vida tribal africana pode ser conseguida atra- 
ves do invulgar estudo de I. Schapera, Married Life in an African Tribe, 
Sheridan House, New York, 1941 (sobre as relagoes sexuais, consulte-se, 
especialmente, o cap. VII e pp. 50-63, 74-82). 
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se pode mandar nos filhos dos xnitros"; o pupilo, por sua vez, se ja 

fosse crescido, achava que so o fjiai cm a mae tinha "direito de bater 

e de mandar nele". Alias, mesmo na presenga da mae contava com 

ampla liberdade. Na Bela Vista, por exemplo, a maioria das crian- 
gas "vivia na rua", ou seja, saia de casa desde cedo, encafuando-se 

em outros comodos do cortigo, ou ia brincar no mato, nos terre- 

nes baldios e nas vias publicas, quase sempre junto com, compa- 

nheiros mais velhos. Logo aprendiam que so podiam contar consi- 

go proprias e o genero de "safadezas" que precisavam evitar, para 
que o companheiros mais velhos "nao apraveitassem delas". A pior 

situagao seria a da "crianga abandonada", em regra filha de mae sol- 

teira, e que "ficava encostada" na casa de alguem. Mais que os ou- 

tros, cresciam e desenvolviam-se sob a indiferenga dos adultos e 

sem saber propriamente o que fosse um lar. Um dos sujeitos das 

historias de vida, que vivia com a mae e a irma, "ao Deus dara". 

relataf o deslumbramento que sentiu, por volta de 1911, ao passar a 
viver,: aos dez anos, na casa de um italiano. Viu, entao, "o que era 

viver no seio de uma familia, o que entre eles [os italianos] era 

coisa seria". "Gostava porque comia na mesa..." e podia apreciar 

em que consistia "viver como gente". 
A penuria reinante dificultava a vida de todos. A inconsisten- 

cia doiS lagos de solidariedade social interferia claramente no cli- 

ma das relagoes humanas. Ninguem gostava muito de ocupar-se com 

uma crianga enjeitada, ficando as voltas com as "cabegadas dos ou- 

tros", enquanto a propria mae "continuava a sua vidinha, como se 

nada tivesse acontecido". Mas, o onus maior provinha dos sacrifi- 

cios que o encargo representava. Essa razao fazia com que a situa- 

gao dos velhos e dos doentes cronicos ou incuraveis (principalmen- 

te quando inaptos para o trabalho) fosse delicada e dificilima. Pre- 

valecia no espirito de todos (no deles inclusive) a convicgao tor- 

mentosa de que constituiam "um peso para a familia". :£sse senti- 

mento era disfargado e, do ponto de vista pratico, neutralizado pe- 

la nogao de que se devia "ter paciencia" e "aceitar a vontade de 

Deus". Todavia, havia pouco que repartir na maioria das casas e 

"uma boca a mais" rompia muitas vezes inevitavelmente as fron • 

teiras que separavam a pobreza da miseria. Esta claro que aque- 

las pessoas nao passavam nem pior nem melhor que os outros. As 

mesmas privagoes eram compartilhadas por todos. Talvez isso fe- 

risse o "orgulho" e endurecesse os coragoes, tomando poucas pes- 

soas propensas a repartir sua fome, porque nao fariam "o que de- 

viam" e iriam ostentar, aos olhos de todos, aperturas sofregamente 

disfargadas. De qualquer jeito, as criangas, os velhos ou os doentes 

jamais podiam receber alimentagao apropriada, tratamento adequa- 
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Os estudiosos da "populagao de cor" paulistana colocaram, em ge- 

ral, maior enfase em outros fatores da desorganiza^ao social do "meio 

negro". De fato, o desemprego, o alcoolismo, o abandono do menorr 

dos velhos e dos dependentes, a mendidmcia, a vagabundagem, a. 

prostitui^ao, as doengas e a criminalidade constituem problemas so- 

cials de inegavel importancia na historia cultural dessa populagao. 

Ainda hoje eles se fazem sentir, tanto estrutural quanto dinamica- 

mente, na cadeia de fatores e de efeitos interdependentes que con- 

tribuem, de forma incessante, para desorganizar a vida social do ne- 

gro e do mulato. No entanto, parece-nos patente que eles floresce- 

ram e se perpetuaram gragas a certos impedimenta de natureza psi- 

co-social e socio-cultural, que converteram a "explosao erotica" nu- 

ma condigao altamente desfavoravel a constituigao e a consolidagao« 

da familia no "meio negro". A ligagao entre a "obsessao pelo sexo", 

como preferem dizer alguns informantes, e a desorganizagao como' 

verdadeiro "estilo de vida" de extensas areas da "populagao de cor" 

paulistana, estabelece-se nesse nivel, A maneira pela qual o sexo- 

tomou conta dos centros de interesses dos individuos e de suas ati- 

vidades em sociedade, tornando-se uma esfera de expressao artis- 

tica, de competigao por prestigio e de comunicagao simpatica (e^ 

portanto, de associagao comunitaria) indica claramente a ausencia 

ou a deficiencia de certas influencias socializadoras desencadeadasr 

dirigidas e reguladas pela familia. Nao foi a familia que se desin- 

tegrou, como instituigao social, e em conseqiiencia emergiram certas 

inconsistencias na socializagao dos individuos; mas, a propria fami- 

lia que nao se constituiu e nao fez sentir seu influxo psico-social e 

socio-cultural na modelagao da personalidade basica, no controle de 

comportamentos egoisticos ou anti-sociais e na criagao de lagos de 

solidariedade moral. Comprova-se isso, historicamente, por uma sim- 

ples referencia a politica central da sociedade senhorial e escravo- 

crata brasileira, que sempre procurou impedir o florescimento da 

vida social organizada e da familia como instituigao integrada no 

seio da populagao escrava (87). 

A inexistencia da familia como instituigao social integrada ou,. 

entao, o seu funcionamento inconsistente, por estar formando-se em 

condigoes sumamente adversas, e que vem a ser, do ponto de vista 

sociologico, os elementos centrals. Isso nao significa que se deva ig- 

norar ou subestimar o desemprego, o alcoolismo, o abandono do me- 

nor, do velho e dos dependentes, a mendicancia, a vagabundagem, a 

prostituigao, as doengas e a criminalidade. Apenas, que esses pro- 

(87) — Sobre o assunto, veja-se R. Bastlde c F. Fernandes, Brancos e Negros 
em S§o Paulo esp. p. 96 e sets. 
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blemas sociais nao devem ser encarados como "as causas" da desor- 

ganizagao social imperante no "meio negro" e que tao pouco devem 

ser compreendidos como fenomenos isolados. Em primeiro lugar, 

parece claro que eles eclodiram, se manifestaram e se perpetuaram 

de forma especialmente perniciosa, reincidente e destrutiva em yir- 

tude das debilidades institucionais da populagao negra e mulata da 

Capital. Se esta tivesse encontrado meios mais rapidos de participa- 

gao da heranga socio-cultural da comunidade inclusiva e, particular- 

mente, se tivesse absorvido mais depressa seus modelos de organiza- 

gao da famllia, e muito provavel que aqueles problemas sociais nao se 

propagariam nem se perpetuariam nas mesmas proporgoes. Em se- 

gundo lugar, tambem parece evidente que os mencionados problemas 

sociais produziram efeitos reativos em cadeia, que dificultaram sobre- 

maneira a absorgao de novos comportamentos e de novas instituigoes 

pelo negro e pelo mulato. files se tornaram, assim, obstaculos a par- 

ti cipagao eficaz da "populagao de cor" na heranga social da comuni- 

dade inclusiva e contribuiram, ponderavelmente, para retardar sua in- 

tegragao ao estilo urbano de vida. Portanto, em termos especlficos, 

sua influencia negativa topica nao ia na diregao de "desintegrar a 

familia", mas no sentido inverso, de impedir sua rapida constituigao 

e consolidagao. Isso permite formar uma imagem global da situagao 

historico-social considerada. A ausencia ou as deficiencias da familia 

como instituigao social integrada favorecia a emergencia tumultuosa 

de desajustamentos e de comportamentos egoisticos, o que explica a 

amplitude e a virulencia com que se manifestavam os referidos pro- 

blemas sociais. Doutro lado, a incapacidade institucional de subme- 

ter tais problemas a controle ou, pelo menos, de corrigir socialmente 

seus efeitos mais destrutivos, fazia com que eles atuassem dinami- 

camente, como fatores de preservagao ou de agravagao do status 

quo, isto e, de perpetuagao das condigoes vigentes de desorganizagao 

social. 

Essas conclusoes aconselham a dar maior atengao aos mecanis- 

mos de integragao e de funcionamento da "familia negra", em tomo 

dos quais iriam gravitar as outras influencias negativas ou pertur- 

badoras do ambiente. Em vista disso, nas paginas subseqiientes ape- 

nas evocamos alguns aspectos mais significativos daqueles problemas 

sociais, concentrando em seguida a descrigSo e a analise nas deficien- 

cias institucionais das fungoes socializadoras da familia. Nao obstan- 

te, na discussao final, de carater interpretativo mais geral, e siste- 

matico, procuramos situar, em conjunto, os efeitos estruturais e di- 

namicos de todos os fatores psico-sociais e socio-culturais a serem 

considerados numa descrigao sociologica. Al, num esforgo de relati- 

vizagao e de compreensao globalizadora, examinamos as conexoes es- 
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ce; e dos doentes), porem, a precariedade dos servigos piiblicos as- 

sistenciais nao permitiria ir tao longe quanto seria necessario. Ain- 

da hoje, a cidade nao conta com um sistema assistencial moderni- 

zado e ajustavel as vicissitudes da vida social urbana. O desinte— 

resse pelb "negro" e, especialmente, alguns preconceitos, vindos do 

passado escravi^ta bu reelaborados contemporaneamente, ditaram 

outra linha de cbnduta, "adversa ao negro e ao mulato. Dois exem- 

plos esclarecerao suficientemente esta assergao. Primeiro, havia cer- 

to zelo provinciano na repressao do namoro das adolescentes bran^ 

cas e o Juizadb de Menores intervinha ativamente nos casos de re- 

incidencia, chamando os pais a responsabilidade e forgando as fahn- 

lias a zelaretn pelo recato de suas filhas. Ora, o mesmo parecia nao 

suceder com referenda as "jOvens de cor". Toleravam-se sua pre- 

senga nos bares e nos bailes ou suas andangas pelas ruas, ate altasv 

horas, e ninguem ligava as "mas companhias", que as desencami- 

nhavam para "a senda do vicio e da prostituigao". Diversos infor- 

mantes idoneos asseveraram que os proprios agentes policiais tole- 

ravam abertamente essas ocorrencias, porque "esperavam a sua vez, 

para tirar proveitb do desencaminhamento das jovens". Por isso, 

ainda hoje subsiste a opiniao, no "meio negro", de que a Policia e 

o Juizado de Menores seguiam uma politica dubia e que a "cor" in- 

terferia na aplicagao das normas de fiscalizagao ou de repressao. 

Presungoes do tipo "e negro mesmo", "negro gosta e de viver as- 

sim" ou "isso esta na massa do sangue do negro", teriam concorrido 

para criar esse clima de negligencia ou de desprezo pela menor ne- 

gra ou mulata. Nao obstante, tambem houve quern nos adiantasse 

que "as autoridades se cansavam" de advertir, inutilmente, as "me- 

nores de cor" e suas familias. Apos varias experiencias infrutife- 

ras, muitos acharam. melhor "larga-las a seu destino", ja que era 

isso que queriam. Quanto ao "abuso" de menores negras e mulatas 

por agentes da fiscalizagao e da repressao, esta fora de duvida que 

as ocorrencias eram freqiientes. Segundo certas indicagoes, esses 

agentes nao trepidavam em favorecer o desenlace previsto, toman- 

do iniciativas que os convertiam em verdadeiros agentes disfarga- 

dos e encobertos da corriipgao. O outro exemplo diz respeito ao tra- 

tamento do "negro" pela policia. O mecanismo repressive funcio- 

nava, sob muitos aspectos, as avessas: persistia a avaliagao pemi- 

ciosa, herdada da sociedade escravocrata, de que o "negro" encar- 

nava um perigo publico. Homem ou mulher "de cor", que peram- 

bulasse pela rua tresnoitado, provocava "desconfianga", corria o ris- 

co de "ser recolhido pela carrocinha" e ate "trancafiado no xilin- 

dro". A suspeita generalizada de que o homem fosse "desordeiro" 

ou "gatuno" e a mulher "vagabunda" ou "puta" engendrava esses; 
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-em que o ajustamento ao trabalho era irremediavelmente precario 

^e insatisfatorio, aquelas cliques irrompiam na vida social dos adul- 

tos "direitos" como uma forga potencialmente perniciosa, capaz de 

"desencaminha-los", de "transtornar a sua cabega" e de impeli-los 

a identificagao progressiva com o genero de vida dos "negros ma- 
landros". Nesse sentido, elas atuavam como um foco de perturba- 

gao das acoraodagoes do negro e do mulato a comunidade urbana 

inclusiva e como um fator de afastamento do mundo social dos 

brancos. Quanto aos jovens e aos imaturos em geral, as cliques em 
questao preenchiam duas fungoes distintas. Primeiro, promoviam a 

sua iniciagao precoce no uso das bebidas alcoolicas e incentivavam-os 

a valoriza-lo socialmente, como parte de um padrao de masculini- 

dade e de independencia fortemente discrepante das expectativas 

de comportamento consagradas pela sociedade inclusiva. Segundo, 

a participagao e a lealdade para com aquelas cliques acarretavam 

influencias socializadoras formativas, que davam relevo aos temas, aos 

•centres de interesses e aos valores nelas imperantes. O jovem e o 

imaturo aprendiam a importancia do "sexo", dos prazeres da vida, 

•da ociosidade e de certos expedientes para "arrancar dinheiro ate 

de pedra" — sobretudo, aprendiam a ser ariscos, "sabidos" e a con- 

tar consigo proprios para "sair dos apertos". Enfim, travavam as 

primeiras ligagdes com o linguajar, o modo de ser e as realizagoes 

dos "negros malandros", passando a depender das circunstancias seu 

-engajamento definitive no mundo da malandragem. Essas tres fun- 

goes tornavam aquelas cliques temfveis, justificando cabalmente a 

-oposigao que Ihes moviam os negros e os mulatos empenhados em 

ser aceitos e ab^orvidos na sociedade inclusiva. 

Quanto aos ajustamehtos individuais, o alcoolismo suscitava ati- 

tudes e agoes que fomentavam, simultaneamente, seja a perpetua- 

gao das condigoes de anomia social no "meio negro", seja o agrava- 

mento das tensoes (vida de regra inconscientes) com o mundo social 

•dos brancos. Ao tornar-se alcoolatra ou, pelo menos, ao converter- 

se em "bebedo contumaz", o individuo perdia a capacidade de man- 
ter seus precarios ajustamentos profissionais em duas diregoes, Pri- 

meiro, insurgia-se contra a constancia no trabalho e o emprego per- 

manente. Passava a interessar-se mais em ter dinheiro em condigoes 

que facilitassem o aumento do ocio. fisse estado de espirito fomen- 

tava o relaxamento progressive das obrigagoes profissionais, a pre- 

ferencia por "biscates" e ate a substituigao do trabalho por outros 

-expedientes para conseguir dinheiro. Segundo, a partir de certo mo- 

mento, podia "ficar impossivel" — aparecer bebado no servigo, ter 

necessidade de befcer ou de curar a carraspana durante o trabalho, 
•etc. Em alguns servigos masculinos, esses tragos eram (e ainda po- 
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^ao as oportunidades conferidas por aquelas acomodaQoes tinha um 

inconveniente basico: elas desiocavam os centres de interesses da 

"vida profissional" para "outras coisasM. Em vez de preparar o ne- 

gro e o mulato para competirem com os brancos na civilizacao in- 

dustrial, elas concorriam para converte-los num agente economico 

deformado. Em primeiro lugar, exceptuando-se o pequeno numero 

dos que compartilhavam de posigoes conspicuas estaveis do sistema 

ocupacional, a grande massa da "populagao de cor" nao tinha opor- 

tunidade para reeducar-se para o genero de trabalho, a etica e o 

estilo de vida do trabalhador livre. Sem poder discernir a fonte e 

as conseqiiencias sociais dos comportamentos que punham em pra- 

tica, os negros e os mulatos acabavam cultivando os atributos que 

faziam deles os trabalhadores "vohiveis", "com quern nao se podia 

contar" — propensos a interromper por qualquer motivo as suas 

ocupagoes, a trocar facilmente de servigos ou a largar o trabalho 

assim que lograssem certa quantia de dinheiro, para "viver a von- 

tade", sem trabalhar, enquanto pudessem. Em segundo lugar, a des- 

moralizagao resultante das formas de acomodagao ocupacional pos- 

siveis, combinada com os efeitos contraproducentes de uma dieta 

deficiente, de condigoes anti-higienicas do alojamento, do descuido 

com o corpo e da promiscuidade nos poroes ou nos cortigos, de des- 

regramentos sexuais e de doengas, tornavam-nos "desanimados pa- 

ra o trabalho". Nao so viam limitadas compensagoes materials e 

morais no engajamenlo como assalariados; nao possuiam razoes pa- 

ra compartilhar das convicgoes que levavam o assalariado a enca- 

rar o trabalho organizado, disciplinado e permanente com algo ne- 

cessario, util e dignificante. Por fim, em terceiro lugar, puseram em 

primeiro piano o que se poderia chamar de produto final: o nivel 

de vida associavel a uma ocupagao consplcua e rendosa. O consumo 

ostensivo, especialmente no vestuario e na alimentagao, comega a 

marcar, de modo caracteristico, as preferencias centrals do "negro 

da cidade". Vejamos, atraves de alguns exemplos escolhidos, como 

ele se manifestava concretamente. Um carpinteiro, cuja renda era 

insuficiente para sustentar a familia e necessitava da contribuigao 

financeira da mulher para esse fim (ela "lavava roupa para fora"), 

gostava de "apresentar-se a rigor" nas festas de seu clube. Com esse 

fito, absorvia grande parte do seu ganho com o da esposa. A mes- 

ma coisa sucedia com as mulheres, que faziam penosos sacrificios. 

as vezes durante todo o ano, "para brilhar" em determinada festa 

ou no carnaval, com fantasias aparatosas e caras. O afa em jogo 

foi descrito pelo sujeito de uma das historias de vida, como consti- 

tuindo o "ideal" — de distinguir-se como um "negrao alinhado". A 

ambigao de ter uma mesa farta "todo dia" (e nao somente aos do- 
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jmingos, "como os italianos"), por sua vez, tambem era irreprimi'veL 

-Quem "tlvesse com que'% comia carne diariamente (se possivel "a 

fartar") e queria ver na mesa dois ou tres pratos "de mistura", con- 

-denando-se severamente os habitos de moderagao alimentar dos es- 

trangeiros, que levavam a "sacrificar o estomago" ou a "tirar dinhei- 

_ro da boca". A convivencia prolongada com os amigos, nos bares e nos 
botequins, suscitava uma terceira propensao contraditoria entre os ho- 

mens. Desejavam, ao mesmo tempo, dispor de dinheiro para gastar nas 

libagoes alcoolicas e contar com bastante tempo para os entretenimen- 

tos com os amigos. fesse rol de exemplos evidencia a natureza das in- 

terferencias psico-sociais, que deslocavam o trabalho para um piano 

secundario e convertiam-no em uma necessidade aborrecida. E' ine- 

.gavel que algumas polarizagoes dessas interferencias tinham um teor 

compensatorio e eram construtivas, como a propensao de "parecer um 

negrao alinhado" e a ambigao de "ter mesa farta". Contudo, elas di- 

ficultavam o ajustamento eficiente do negro e do mulato ao horizon- 

te cultural tipico do trabalhador assalariado, Em vista da magreza 

-dos orgamentos domesticos das "famllias negras", as aspiragoes des- 

•critas produziam efeitos daninhos, que concorriam apenas para "dou- 

jar a miseria reinante", sem erradica-la. O pior e que tais aspiragoes 

impediam a objetivagao, em escala coletiva, de ideais compensatorios 

-alternativos, uteis a emulagao profissional e a ascensao social. Em 

conseqiiencia, suas polarizagoes negativas, que contribuiam para agra- 

var o desajustamento estrutural do negro ao estilo de vida urbana e 

fortaleciam a propagagao de avaliagoes desfavoraveis ao "negro" na 

•sociedade inclusiva, lavravam abertamente, como influencias dina- 

micas de natureza sociopatica. 

Fora e acima desses aspectos, seria essencial considerar outros 

elementos da situagao. Ao lado da desocupagao disfargada involun- 

taria, subsistia e imperava o emprego (parcial ou total) de baixlssi- 

ma remuneragao. E' impossivel decidir-se, hoje em dia, qual deles 

pesou de forma mais decidida como fator dinamico de desajusta- 

mento economico do negro e do mulato. Parece indiscutivel que um 

numero ponderavel de pessoas adultas refugavam e ate repeliam o 

trabalho regular por causa dessa condigao. A dependencia, a vaga- 
bundagem e a corrupgao surgiam como alternativas preferiveis ao 

'que assumia a aparencia de uma escravidao nao declarada, sem com- 

pensagoes atraentes e decisivas. Desse angulo, as oportunidades de 

emprego que se ofereciam normalmente aos negros e mulatos con- 

tain, de maneira paradoxal, como um fator ativo e poderoso de di- 

ferenciagao divergente de suas personalidades. As decepgoes, a de- 

^ilusao e o desalento abriam brechas no animo dos conformistas e in- 

-centivavam a ousadia dos inconformistas, quanto a valorizagao de 
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estudos, o quanto essas cliques — com seus centres de interesses e 

o propfio alcoolismo — absorveram certas tensoes que, de outra ma- 

neira, teriam explodido violentamente e envenenado para sempre 

as rela^oes entre "negros" e "brancos". Por isso, cumpre encara-las 

com relativismo e objetividade, pois elas operaram, literalmente, 

numa area de efeitos. Nao so elas nao desorganizaram, historica- 

mente, a vida social do negro e do mulato em Sao Paulo. Elas pu- 

deram atuar de modo extremamente perturbador e pernicioso gra- 

gas a desorganiza^ao imperante no umeio negro" e as necessidades 

ou as possibilidades que esta criou a elaboragao do alcoolismo co- 

mo um trago normal da vida humana. 

O abandono do menor, do velho e dos dependentes, em geral, 

resultava do concurso de tres fatores basicos: 1.°) a desorganizagao 

da "familia negra", invariavelmente intensificada e agravada pele 

intercambio sexual espurio de "negros", "brancos" e "mulatos"; 2.°) 

a debilidade economica e institucional do "meio negro", a qual tor- 

nava inoperante os mecanismos tradicionais de solidariedade (de 

base domestica, comunitaria ou vicinal) e impedia a formagao de 

meios proprios de assistencia material ou moral permanente, ade- , 

quados a complexidade da situagao; 3.°) a indiferenga da socieda- 

de inclusiva, que se manteve mais ou menos "cega" a gravidade dos 

problemas sociais do "negro" nesta area, reagindo diante deles atra- 

ves de mecanismos de controle, de repressao ou de assistencia va- 

riavelmente ineficazes, corruptiveis ou desmoralizadores. Malgra- 

do o interesse persistente pelo assunto, os informantes do "meio 

negro" esclareceram-nos muito mal sobre as diversas questoes que 

esses topicos colocam a analise sociologica, revelando maior empe- 

nho em dar vazao as criticas ao Govemo, a Policia e aos orgaos as- 

sistenciais publicos. Isso evidencia que subsistem profundos res- 

sentimentos, provocados pelo desdem atribuido aos brancos, que "as- 

sistiram de palanque" a "desgraga do negro". 

A desorganizagao da familia constituia o principal fator do es- 

tado de abandono em que viviam as criangas e os menores, "larga- 

dos" e "sem ter quern tomasse conta deles". A mae solteira, quando 

ficava com o filho e o criava, tinha de deixa-lo no cortigo. Alguma 

mulher (parente ou amiga) "toma conta da crianga". A mae casa- 

da ou amasiada — com o pai da crianga ou com outro homem — 

com freqiiencia "trabalhava fora" e "saia cedo para o servigo". Se 

uma avo, alguma tia ou irma mais velha morasse com eles, haveria. 

quern assumisse certa responsabilidade pela crianga. Caso contra- 

rio, a situagao seria identica a anterior. A crianga ficaria entregue 

a si mesma, pois a maneira de "tomar conta" dos vizinhos incluia 

duas polarizagoes negativas. O adulto responsavel pensava que "nao 
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de fato, recebessem propostas neste sentido, "ficariam ofendidas". 

Como possuiam varies "namorados" ou "amantes" (dependendo da 

natureza das relagoes), essas compensagoes chegavam a represeritar 

uma suplementagSo regular do ganho normal, pelo trabalho. Em 

regra, a prostituigao ocasional constituia um expediente para en- 

frentar privagoes ou necessidades insuper^veis de outra forma. A 
mae solteira recorria a ele nos mementos de afligao. O mesmo com- 

portamento podia ser posto em pratica, por outros motives, inclu- 

sive sob press&o do amasio, quando este era um "sedutor profissio- 

nal" e "vagabundo inveterado". A mulher que resolvia dedicar-se 

profissionalmente a prostituigao dava preferencia a prostituigao dis- 

fargada. Ou alugava um comodo no nome do gigolo ou era, apa- 

rentgmente, mantida por um amante. fiste as vezes pensava que se- 

ria o unico a gozar de seus favores ou que ocupava o papel do 
amante principal. Entretanto, a sua "venus negra" recebia a corte 

de varies homens e de todos recebia a retribuigao estipulada. As 

mais bonitas tinham um certo mimero de amantes simultaheos e 

algumas chegavam a ser procuradas por esses parceiros mesmo de- 

pois de ostentarem certa decadencia fisica. Dizia-se, nesses casos, 

que as habilidades e os encantos sexuais da "mulata" (algumas ve- 

zes tambem da "negra") prendiam o homem "para sempre". De- 

pois que as "experimentassem", nao poderiafn mais livrar-se delas, 

ficando "seus escravos pelo resto da vida" O inconveniente dessa 

modalidade de prostituigao disfargada estava na dificuldade de ob- 

ter e de manter o comodo ou a casa alugada. Isso nao podia ser 

feito nos quartos dos cortigos, pelos falatorios e por causa da rea- 

gao dos vizinhos. Se havia tolerancia e consideragao pela prostituta, 

quando esta se apresentava como visita esporadica, o mesmo nao su- 

cedia com o seu genero de vida. Elas tinham de perambular de lim 

bairro a outro e as vezes caiam, gragas as delagoes de vizinhos "abor- 

recidos" ou "indignados", nas malhas da policia. 

Torna-se dificil fazer uma analise retrospectiva do processo de 

diferenciagao da personalidade da prostituta negra ou mulata. As in- 

ditagoes coligidas nao permitem estabelecer como as frustragoes as- 

sociadas a situagao socio-economica ou a cor conduziahi aceitagao 

dessa condigao. Parece que, ao fim de certo tempo, "se cansavam" 

de viver como empregadas, mantendo varias aventuras sexuais su- 

cessivas ou simultaneas e tendo de suportar as exigencias do aman- 

te. feste, em regra, agia como o "sedutor profissional" tipico do "meio 

negro": introduzia-se sorrateiramente no quarto da amasia, enquan- 

to os patroes dormiam; podia ou nao tomar uma refeigao la, encon- 

trando as coisas preparadas; ocupava grande parte do tempo nos pra- 

zeres sexuais, nao "dando sossego" a mulher; antes de sair, as vezes 
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aos olhos de todos e ninguem tinha mais duvidas de que "fulano esta 

bem" ou "e rico". Ai, surgiam parentes (seus ou da mulher) e ate 

amigos ou conhecidos que apelavam para a sua assistencia. Os pa- 

droes tradicionais, em pleno vigor, compeliam-no a atender a este 

ou a aquele: a alojar, a alimentar e, as vezes, tambem a arcar com 

certas despesas de mais uma, duas ou tres pessoas, por certo tempo 

ou por tempo indeterminado. O pior e que o clima dessa relacio 

de solidariedade era verdadeiramente agreste e extra-moral. O de- 

pendente aceitava o auxilio com indiferenga e com animo hostil, 

nao se obrigando especificamente a demonstrar gratidao e a coope- 

rar, de uma ou de outra maneira, para suavizar a carga da famllia 

hospedeira. Gragas a um longo passado de vida social desorganiza- 

da, nao era raro pertencer o dependente a fina flor dos "negros sa- 

bidos". Neste caso, a familia hospedeira corria series riscos, que so 

poderiam ser anulados pela negativa pura e simples. Aceito, o no- 

vo conviva passava a "desfrutar" e a "depenar" o parente, amigo 

ou conhecido, praticando uma sorte de parasitism© ultra-destrutivo 

e implacavel; havia quern nao titubiasse quer diante dos dilemas da 

honra, incluindo a mulher, a filha ou o filho do protetor na area de 

suas tentativas de incursao sexual. Essa concepgao do "dever", se- 

gundo a qual "quern esta bem tern obrigagao de cuidar dos outros", 

colidia com o individualismo do meio urbano e, na forma em que 

podia ser praticada, atuava como uma influencia nitidamente socio- 

patica. Entretanto, o "negro ordeiro" sentia-se impelido a observa- 

la e, com freqiiencia, pagava um tribute fatal a essa manifestagao 

anacrbnica de solidariedade tribal. Mesmo que tudo corresse bem, 

ela introduzia uma desvantagem brutal na competigao do "negro" 

com o "branco", principalmente com o "estrangeiro". Enquanto este 

se apoiava na solidariedade domestica para veneer as adversidades 

economicas e "para subir", com aquele sucedia exatamente o inver- 

se: a solidariedade domestica absorvia os melhores frutos do labor 

e do sacrificio cotidiano, impedindo ou anulando a elevagao do nivel 

de vida, a poupanga, etc., e forgando a igualdade por baixo, que 

prendia inexoravelmente uns aos outros, por lagos invislveis, a "des- 

graga" comum. Terceiro, a incapacidade economica do chefe de fa- 

milia erigia-se em base material da inseguranga de todos e em fon- 

te de perpetuagao do estado de dependencia atraves das geragoes. 

Quase todos os informantes ressaltaram que o nivel baixo de salario 

provocava e era mantido por um nivel baixo de instrugao e que am- 

bos explicavam a precaria assistencia que o chefe de familia (ho- 

mem ou mulher) podia dispensar a seus dependentes menores. No 

ponto em que se achava a expansao urbana, era essencial que se 

estabelecesse uma modificagao radical nas tendencias de participa- 
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^ao do "elementos negro" na renda local, para que se tornassem pos- 

siveis transformagoes paralelas em sua participagao das garantias e 

direitos socials. Ora, isso nao sucedeu senao tardiamente e de for- 

ma ultra-mitigada. A lentidao e a seletividade com que o "negro" 

foi absorvido por posigoes que asseguravam a elevagao da renda, 

do m'vel de vida e do prestigio social fizeram com que a inclusao na 

estrutura ocupacional da cidade permanecesse, por muito tempo, co- 

mo uma condigao neutra em face de sua competigao com o "branco" 

ou de sua classificagao e ascensao socials. Dai o fato paradoxal: 

muitos "negros ordeiros" admitiam francamente que "nao compen- 

sava ser honesto", "andar na linha" e "ser trabalhador". Os "sacri- 

ficios" que faziam nao produziam senao compensagoes subjetivas 

muito discutlveis, nao os resguardando dos reflexos diretos ou indi- 

retos da desorganizagao imperante no "meio negro" nem favorecen- 

do sua capacidade de absorver as oportunidades emergentes. 

Em resumo, dentro de semelhante contexto socio-economieo, o 

emprego e a desocupagao disfargada involuntaria possuem as mes- 

mas potencialidades funcionais. E' util, teoricamente, separar-se uma 

coisa da outra por uma razao evidente. O emprego, apesar de tudo, 

constitui um indice da absorgao gradativa do "elemento negro". Atra- 

ves dele, o negro e o mulato deixam, paulatinamente, de ser pos- 
tos a margem, embora a mudanga de condigao, no comego, fosse pou- 

so significativa para a integragao efetiva no regime de classes. Alem 

disso, a desocupagao e mais perniciosa, pela maior gravidade de seus 

efeitos imediatos e remotos. Ela esteve associada de forma mais de- 

finida, intensa e sistematica a formagao e a perpetuagao de desajus- 

tamentos que traduziam impotencia total no controle das forgas so- 

cials do ambiente pelo "negro" e maiores dificuldades no aproveita- 

mento socialmente construtivo dessas forgas. Seria legltimo admitir 

que os efeitos perturbadores reativos do emprego correspondiam ou 

reforgavam certas tendencias de diferenciagao sociopatica, engendra- 

das pela insatisfagao generalizada do negro e do mulato. Tais ten- 

dencias, porem, emergiam e floresciam sob os influxes negatives da 

desocupagao disfargada involuntaria e do clima moral dela decorren- 
te. Tomando-se em conta estas ponderagoes, torna-se facil perceber 

o alcance do desemprego como problema social no "meio negro" pau- 

listano. file constituia um fator radical de destruigao do equilibrio 

nas relagoes humanas, restringindo ou anulando os esforgos volun- 

tarios dos negros e dos mulatos de liberarem-se socialmente, atra- 

ves de uma fonte regular e permanente de trabalho e de ganho. 

O alcoolismo constitui outro problema social, cuja ocorrencia no 

"meio negro" tern sido exagerada e mal compreendida. Os dados co- 

ligidos suportam a conclusao de que o consume ostensivo e inten- 
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sa zona espuria da sociedade paulistana. Se dependesse delas, aque- 

les elementos seriam presos e "deportados" para o interior, ou su- 

jeitos a programas correcionais, sob tutela policial. Os resultados 

de alguns estudos de caso revelaram que as associagoes recreativas 

circunspectas nao aceitavam para socios pessoas suspeitas dessa con- 

digao desmoralizadora. Diz-se, mesmo, que um clube que chegou 

a ser tao notorio e respeitado como o Q. V. (Quivi), preservava-se 

dentro do espirito "daqueles negros velhos cheios de historia", atra- 

ves de uma selegao ultra-rigorosa dos freqiientadores. Chegavam 

ao extreme de impedir "a entrada, em seus bailes, a homens que fo- 

ram vistos seja bebendo em bares, seja junto com mulheres sus- 

peitas nas ruas, seja ainda simplesmente em companhia de pessoas 

conhecidas como sem linha". A simples suspeita de vinculagao com 

o "submundo da malandragem,' era suficiente, portanto, para barrar 

o acesso a um "ambiente familiar e de respeito". Doutro lado, rea- 

gao societaria identica opunha-se a extensao daquele padrao nas 

relagoes das "mulheres negras" com os "homens brancos". O se- 

guinte trecho de um depoimento e esclarecedor: "6sse negocio de 

portugues gostar de negra e multo safado. files chegavam aqui, 

trabalhavam como motorneiros ou padeiros e se amasiavam com 

uma negra que tambem trabalhava e ajudava no sustento da casa, 

alem de [fornecer] comida que traziam da casa da patroa. Nao e 

gostar so — havia interesse no meio. Era muito comum, no fim 

das contas, o portugues mandar vir a mulher de Portugal e aban- 

donar a negra que o havia ajudado aqui". Contudo, apesar da re- 

sistencia aberta as diversas aplicagoes daquele padrao de compor- 

tamento que fugiam a entreajuda respeitavel entre conjuges ou 

amasios, ele medrou e cresceu assustadoramente na forma proscri- 

ta. A medida que o homem negro ou mulato passa a encarar como 

"natural" a sua manutengao pela mulher, pela companheira ou pe- 

la amante circunstancial, opera-se uma transformagao decisiva no 

mencionado padrao, pois o polo do homem comega a ser preenchi- 

do, sistematicamente, pelo "vadio" e pelo "malandro contumaz" (93). 

(93) — Nao obstante, e precise nao esquecer que a vadiagem declina, progressi- 
vamente, de acdrdo com. o ritmo da integragao economica e social do ne- 
gro e do mulato. Roger Bastide escreve, a respeito: "Se infelizmente, nao 
possuimos a distribuigao da vadiagem segundo as cores, sabemos, pelo 
menos, atraves dos Relatorios da Policia, que o numero de vagabundos 
era muito grande; e vamos observar esse numero decrescer, a medida que 
abandonamos esse period© para entrar no periodo seguinte: de 1.030 pri- 
soes por vadiagem ainda em 1902, 1.138 em 1905, a cifra tomba para 785 
em 1906. Numa certa medida, pode-se pensar que a readaptagao do afri- 
cano e uma das razoes dessa diminuigao" (R. Bastide, com a colaboracao 
de Gioconda Mussolini, "Os Suicidios em Sao Paulo, Segundo a Cor", Es- 
tudos Afro-Brasileiros, 2a. serie, Boletim n.0 2 da Cadeira de Sociologia I, 
Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo, 
Sao Paulo, s. d., p. 14). 
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comportamentos. Pairava, pois, o temor de "ser desfeiteado" — as 

mulheres viam-se obrigadas a nao sair ou a sair somente acompa- 

nhadas e os homens viviam alertas, prontos a fugir ou a retrucar 

com violencia as abordagens intempestivas dos policiais. - Um dos 

informantes do grupo de pesquisa deixou claro que se fizera poli- 

cial, nessa epoCa, para escapar a esses vexames e salientou que o 

negro queria ser policial "para nao ser preso". 

Essas indicagoes sao suflcientes para caracterizar o drama en- 

frentado, coletivamente, pela "populagao de cor". Arrancada dos 

quadros naturais da economia de subsistencia, o equipamento adap- 

tativo fornecido por sua heranga cultural tornava dificil (senao im- 

possivel) a manutengao de indivi'duos economica e socialmente de- 

pendentes. A crianga e o menor, bem como o velho e o doente ou 

o invalido rompiam com facilidade o rudimentar equilibrio que se- 

parava, precariamente, a "pobreza" da "miseria" e da "indigencia". 

Doutro lado, a familia desintegrada e a ausencia de mecanismos de 

solidariedade supra-domesticos eficientes convertia os imaturos em 

"donos de seu nariz" e os velhos, os doentes ou os invalidos numa 

carga pesadissima. Os imaturos tinham de fazer escolhas e ajusta- 

mentos para os quais nao estavam preparados; e, os ultimos, viam 

agravadas as conseqiiencias materiais e morais da dependencia ou 

desamparo a que se achavam reduzidos. A cidade, que confinava o 

negro e o mulato a ocupagoes ingratas, penosas e "sem futuro", abria 

perspectivas sombrias tanto para as geragoes ascendentes, quanto 

para as geragoes descendentes da "populagao de cor". Enquanto se 

perpetuavam as condigoes anomicas de existencia, nem a familia 

podia preencher construtivamente suas fungoes sociais normais, no 

amparo do menor, do velho e do doente cronico ou invalido, nem as 

inconsistencias institucionais do "meio negro" podiam ser corrigi- 

das. Assim, a desorganizagao permanente fomentava, livremente, 

novos pontos de persistencia indefinida e de agravamento do esta- 

do de anomia. Como esses dramas nao repercutiam na diferencia- 

gao do sistema institucional da sociedade inclusiva, esta deixou de 

colocar um paradeiro util a esse tragicb processb. Onde fez sentir 
sua presenga, por falta de sensibilidade para com os dramas reais 

da "populagao de cor", serviu antes como um fator de aceleragao 

da desorganizagao e de desmoralizagao do "negro" ou de seu estilo 

de vida. Em lugar de concorrer para o melhor ajustamento do ne- 

gro e do mulato as condigoes de existencia imperantes na cidade, o 

funcionamento daquele sistema institucional fomentou a emergen- 

cia de novos ressentimentos, que alimentaram e difundiram a con- 

vicgao de que certas garantias sociais eram privilegios dos "bran- 

cos", manipulados ao bel-prazer da "raga" dominante. 
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construtiva do ocio ou de utilizacao das aptidoes para o trabalho. 

Nao obstantp, e certo que os padroes de convivencia postos em pra- 

tica, entremeados com o uso constante e as vezes competitivo de 

bebidas, estimulou a propagagao desenfreada do alcoolismo no "meio 

negro" e a cristalizagao do condicionamento exterior indispensavel a 

diferenciagao da personalidade do "bebedo inveterado". For isso, e 

verdadeiro que o niimero de pessoas que "abusavam do alcool" au 

menta incessantemente, depois da Aboligao. E tambem sao veridicas 

as informagoes sobre "espetaculos chocantes" ou sobre "episodios de- 

primentes", dados por negros e mulatos, sambando bebedos pelas ruas, 

altercando ou rolando pela sarjeta. Em sua contribuigao, a profes- 

sora Sofia Campos admite francamente: "...e dai muitos negros 

encontraram a morte por excesso de bebida (...). Muito embora 

tenha havido cenas que provocassem comiseragao por parte de uns, 

por parte de outros provocavam repulsa, chegando estes a se pro- 

nunciar ofensivamente contra a coletividade negra, assim como: 

Branco quando morre, 

Foi a morte que o levou. 

Negro quando morre, 

Foi cachaga que matou" (90). 

O que nos importa, muito mais que a disseminagao de padroes 

de consume sistematico de bebidas alcoolicas, sao as impulsoes psico- 

sociais ou socio-culturais que tornavam esses padroes necessarios. 

Como modo consagrado de "passar o tempo", as atividades e os cen- 

tres de interesses dessas cliques atraiam os moradores de determi- 

nada area vicinal ou certos tipos de boemios (o que tambem ocor- 

ria: havia cliques que congregavam negros e mulatos com pendores 

intelectuais, os quais tinham seu "ponto" em bares do Piques, da 

Praga Joao Mendes e da rua Barao de Paranapiacaba). Const!tuida 

a clique, ela atuava como um foco de atragao sobre os moradores ou 

freqiientadores "do ambiente". A rigidez dos negros "direitos" e "or- 

deiros" resguardava-os dos riscos que ela envolvia. Ainda assim, mui- 

tos deles sucumbiam a sedugao da "vida boemia" e varies trabalha- 

dores pacatos "cairam nas malhas do vicio" quase insensivelmente. 

Ao voltar do trabalho, um camarada ia "tomar o seu traguinho"; no 

grupo formado no bar ou no botequim, deparava com um vizinho ou 

com um "conhecido de vista", fiste cumprimentava e podiam "pu- 

xar conversa". Faziam-se as apresentagoes e convite para "um tra- 

go", em regra para "brindar a amizade". Se nao fosse "pessoa de 

muito orgulho" — algo desaprovado pela tradigao cultural — acei- 

(90) — Depoimento feito em publico. 



— 147 — 

tava e retribuia o brinde. Conversava um pouco e retirava-se. Nos 

dias subseqiientes, a cena repetia-se, com maior permanencia na 

companhia dos "novos amigos". Por fim, deixava-se ficar la o tem- 

po que pudesse e a famllia sabia onde encontra-Io se alguem o pro- 

curasse. Dai em diante, passava a fazer parte daquela clique, repar- 

tindo seus interesses entre as reunioes com os amigos, a familia e 

o trabalho. Se, aos poucos, sucumbisse ao "vicio de beber", entao 

devotava-se mais ao convivio com os amigos e a "uca", que ao resto. 

Ai, a familia iria conhecer novos apertos, principalmente se ele se 

convertesse em alcoolatra. Nesse caso, seu estilo de vida modifica- 

va-se completamente. O individuo passava a beber imoderadamen- 

te, "saindo bebedo de casa", e deixava de ser benquisto entre os 

companheiros da clique (91). Nao o repeliam com hostilidade. Mas, 

se nao tivesse bastante dinheiro, para oferecer "umas rodadas", e se 

fdsse propenso a "criar casos", demonstravam ostensivamente a in- 

satisfagao causada por sua freqiiencia. O sujeito precisava "ser for- 

te no tombo", para "aguentar o repuxo", sem se converter num "pe- 

so morto" ou num "azar" para os outros. 

Nesta analise, interessam-nos, naturalmente, os "bebedos inve- 

terados", Pelo que conseguimos apurar, antes de se tornarem al- 

coolatras, os individuos ja estavam potencialmente ou realmente de- 

sajustados. A busca da bebida nao se fazia para "ganhar seguranga" 

nem, tao pouco, para alargar a perigosa area de "equillbrio insta- 

vel", que separa o alcoolatra, por tempo indeterminado, da derro- 

cada final- Na maioria dos casos examinados (quase todos de mu- 

latos), a frustragao e a desilusao ocupavam papel proeminente na 

historia de vida dos sujeitos. O refrao mais constante, nas confi- 

ddncias externadas, consistia no "bebo para esquecer". Quatro ca- 

sos reportam-se ao periodo considerado e permitem precisar o que 

o negro e o mulato pretendiam esquecer, quando se embriagavam. 

Em um caso, os motives seriam as decepgoes pelo comportamento da 

mae e da irma, ambas "mulatas requestadas", mas que "se entrega- 

vam a qualquer branco", por amor, por dinheiro ou por ambas as 

coisas, e o ressentimento produzido pelo fato de ser filho natural, ig- 

norado pelo pai (branco e de familia importante). Noutro caso, o 

motivo apontado era a leviandade da irma, que se perdera e prosti- 

tuira, e o proprio insucesso amoroso diante de uma jovem branca. No 

(91) — Note-se que nao foi possivel esclarecer cabalmente os padroes de uso de 
bebidas alcodlicas no lar. Parece que €le sempre foi intenso entre as "fa- 
milias negras" desorganizadas; nas "famflias negras" integradas, seu uso 
moderado, aos domingos, dias de festa e como "abrideira" (antes das re- 
feigdes), correspondia aos padroes convencionais. Doutro lado, a maioria 
das mUlheres com propensao para beber preferia embriagar-se em casa. 
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meter duas especie^ de exagero. Primeiro, estabelecendo uma re- 

iagao invariavel entre t) "desencaminhamento" das menores negras 

e mulatas e a prostituigao. Segundo, assinalando um envolvimen- 

to da "mulata", especialmente, na ''alta prostituigao", o que nao en- 

contra comprovagao nos fatos conhecidos. A maioria das mogas "de- 

sencaminhadas" continuava a trabalhar nos servigos dbmesticos. 

Doutro lado, pelo que se sabe, so uma ou outra mulata mais bonita 

penetrou nas esferas da "alta prostituigao". Duas razoes explicam 

porque o numero de prostitutas negras e mulatas nao era proporcio- 

nal aos sucessos das aventuras pre-nupciais. Os homens que sentis- 

sem atragao pela "mulher negra" podiam satisfaze-la sem recorrer 

as prostitutas. Bastava, para isso, "dar em cima" de empregadas, vi- 

zinhas ou conhecidas "de cor". Uma ou outra correspondia ao "na- 

moro", sabendo naturalmente do que se tratava. Alem disso, o ne- 

gro e o mulato possuiam escassas possibilidades economicas de fre- 

qiientar regularmente as "casas de tolerancia". Por tradigao cultu- 

ral, eles sempre ostentaram certa relutancia em "pagar pelo amor", 

preferindo as aventuras noturnas ou o amasiamento. Em suma, a 

prostituigao da negra ou da mulata nunca acompanhou as proporgoes 

assumidas pela desorganizagao de seu comportamento sexual. As que 

aceitaram a prostituigao sistematica, em regra cairam nas malhas 

dos antigos bordeis da "baixa prostituigao". Formavam predominan- 

temente nas fileiras das chamadas "vagabundas rampeiras", dos "es- 

trepes" e das "putas de soldados". Nao obstante, na extrema degra- 

dagao a que se viam expostas, mantinham certos pudores de dignida- 

de. Muitos freqiientadores de bordeis tinham preferencias sexuais 

deformadas ou tentavam "enrabar uma preta" para "cortar a urucuba- 

ca" (dizia-se que isso "dava sorte"). As prostitutas brancas — mes- 

mo as de "alto cotumo" — prestavam-se sem rebeldia a essas pre- 

ferencias. As negras e as mulatas revoltavam-se, se isso nao fosse 

de seu gosto. Mesmo nas ruas gritavam aos proponentes: "Va pro- 

curar a tua mae!" (92). "Nao sou polaca, seu F. da P.!" ou "nao sou 

francesa,,para fazer isso!". 

Nen^ toda "mulher negra", que recebia dinheiro pelo intercurso 

sexual, encarava essa compensagao financeira como "pagamento". 

Ela era concebida como uma "retribuigao", um gesto de generosida- 

de, e de recdnhecimento amoroso. Algumas, se precisassem, insi- 

nuavam que queriam isto ou aquilo, anfes ou depois do ato amoroso, 

mas excluindo o pedido do contexto dos favores sexuais. Recebiam 

o dinheiro com naturalidade e achavam que "nao se vendiam". Se, 

(92) — A expressao registrada 6 tao crua, que achamos melhor encurt^-la e dis- 
farga-la. 



— 149 — 

que o ajustamento ao trabalho era irremediavelmente precario 

-e insatisfatorio, aquelas cliques irrompiam na vida social dos adul- 

tos "direitos" como uma forga potencialmente perniciosa, capaz de 

"desencaminha-los", de "transtornar a sua cabega" e de impeli-los 

a identificagao progressiva com o genero de vida dos "negros ma- 

landros". Nesse sentido, elas atuavam como um foco de perturba- 

gao das acomodagoes do negro e do mulato a comunidade urbana 

inclusiva e como um fator de afastamento do mundo social dos 

brancos. Quanto aos j ovens e aos imaturos em geral, as cliques em 

questao preenchiam duas fungoes distintas. Primeiro, promoviam a 

^sua iniciagao precoce no uso das bebidas alcoolicas e incentivavam-os 

a valoriza-lo socialmente, como parte de um padrao de masculini- 

dade e de independencia fortemente discrepante das expectativas 

<le comportamento consagradas pela sociedade inclusiva. Segundo, 

a participagao e a lealdade para com aquelas cliques acarretavam 

influencias socializadoras formativas, que davam relevo aos temas, aos 

'Centros de interesses e aos valores nelas imperantes. O jovem e o 

imaturo aprendiam a importancia do "sexo", dos prazeres da vida, 

■da ociosidade e de certos expedientes para "arrancar dinheiro ate 

de pedra" — sobretudo, aprendiam a ser ariscos, "sabidos" e a con- 

tar consigo proprios para "sair dos apertos". Enfim, travavam as 

primeiras ligagoes com o lingua jar, o modo de ser e as realizagoes 

dos "negros malandros", passando a depender das circunstancias sen 

engajamento definitive no mundo da malandragem. Essas tres fun- 

goes tornavam aquelas cliques temiveis, justificando cabalmenle a 

oposigao que Ihes moviam os negros e os mulatos empenhados em 

ser aceitos e absorvidos na sociedade inclusiva. 

Quanto aos ajustamentos individuais, o alcoolismo suscitava ati- 

tudes e agoes que fomentavam, simultaneamente, seja a perpetua- 

gao das condigoes de anomia social no "meio negro", seja o agrava- 

mento das tensoes (vida de regra inconscientes) com o mundo social 

dos brancos, Ao tornar-se alcoolatra ou, pelo menos, ao converter- 

se em "bebedo contumaz", o individuo perdia a capacidade de man- 
ter seus precarios ajustamentos profissionais em duas diregoes. Pri- 

meiro, insurgia-se contra a constancia no trabalho e o emprego per- 

manente. Passava a interessar-se mais em ter dinheiro em condigoes 

que facilitassem o aumento do ocio. fesse estado de espirito fomen- 

tava o relaxamento progressive das obrigagdes profissionais, a pre- 

ferencia por "biscates" e ate a substituigao do trabalho por outros 

expedientes para conseguir dinheiro. Segundo, a partir de certo me- 

mento, podia "ficar impossivel" — aparecer bebado no servigo, ter 

necessidade de beber ou de curar a carraspana durante o trabalho, 

etc. Em alguns servigos masculines, esses tragos eram (e ainda po- 
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dem ser) tolerados; em outros e nos servigos domesticos, nao. No ca- 

so das empregadas domesticas, ainda havia o agravante de ser rela- 

tivamente facii obter bebidas alcoolicas no trabalho (ou seus suce- 

daneos, como o alcool, o perfume, etc.). A reincidencia conduzia a 

identificagao do empregado como ebrio e a imputagao do atributo ao 

"trabalhador negro". A isso nao escapavam, sequer, aqueles que tra- 

balhavam por "conta propria"! O caso de um empreiteiro mulato e- 

significativo. file era tido por competente e "tudo corria bem", en- 

quanto nao bebesse. Se comegasse a beber, o que fazia com freqiien- 

cia, "ninguem contava mais com ele". Abandonava o servigo, negli- 

genciava por complete os compromissos e "torrava o dinheiro" (a 

seu e o dos contratantes). Alem do desajustamento ao trabalho, o al- 

coolatra provocava complicagoes inevitaveis, que afetavam a segu- 

ranga, a dignidade e o futuro de sua famllia. O seguinte caso e tipico, 

referindo-se a um negro casado e com filhos. Sua mulher trabalhava 

para sustentar a casa, pois ele nao so se recusava a Ihe dar dinhei- 

ro, como "arrancava dela" o que podia. Ela so conseguia algum di- 

nheiro dele, por ocasiao de grandes apertos, se fosse "fazer escan- 

dalo no servigo". file vivia para as suas farras, para os seus ami- 

gos e para as suas conquistas. So procurava a mulher quando tinha 

necessidade dela, transmitindo-lhe ate suas doengas venereas. Se- 

gundo as informantes mulheres, esse seria o padrao usual de com- 

portamento dos maridos ou amasios que fossem "malandros" e "be- 

bados contumazes". files espoliavam as companheiras do que ti- 

vessem, se precise a pancadas, vivendo as custas delas e sustentan- 

do-se com o que elas Ihes fornecessem. O estado freqiiente de ebrie- 

dade tolhia, de uma forma ou de outra, o respeito pelos outros e 

por suas expectativas de comportamento. For isso, muitos agiam 

como "desordeiros", provocando repetidamente "forrobodos" nos cor- 

tigos, pela madrugada, ou dentro de seus comodos. Outros induziam 

seus "companheiros de farra" a irem para sua casa. Expunham os 

proprios filhos ou as filhas das companheiras a experiencias doloro- 

sas e, nao poucas vezes, a iniciagao precoce nos segredos do sexo. For 

ultimo, a negligencia da tutelagem e orientagao dos filhos menores 

podia assumir desfecho dramatico. Um dos casos descritos revela 

como uma mulher, ja idosa, abandonou por completo a filha menor,. 

deixando-a entregue a si mesma e as suas "amizades". Ela vivia em- 

briagada e so se deu conta do que sucedia quando "um pretinho abu- 

sou dela" [da filha]. Entao, a mae apelou para outros parentes, mas, 

eles culparam-na pela "desgraga da filha". O rapaz, por sua vez, pre- 

feriu "tomar cadeia" a casar-se com ela. fisse breve apanhado insi- 

nua as diversas ramificagoes do alcoolismo com a perpetuagao e o 

agravamento da vida social desorganizada, imperante no "meio ne- 
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gro". A cronica de tais casos contribuia, naturalmente, seja para de- 

sabonar o "negro" no consenso social do' "branco", seja para formar 

auto-avaliagoes prejudiciais ao amor proprio e ao equilibrio dos "ho- 

mens de cor". 

Todavia, as cliques mencionadas nao exerciam somente influ^n- 

cias destrutivas e funestas. Elas tiveram alguma importancia dina- 

mica, servindo como palco de auto-realizagao do negro e do mula- 

to (especialmente daqueles que nao se entrosavam bem na socie- 

dade inclusiva) e prestaram dois servigos assinalaveis a populagao 

negra" da Capital. Foi gragas a essas cliques que a desilusao social 

do negro e do mulato passou do piano da experiencia concreta para 

o da verbalizagao. Onde elas chegaram a contar com elementos mais 

intelectualizados, fomentaram alguma inquietagao social, encami- 

nhando as primeiras manifestagoes larvares do inconformismo 

que iria repontar, mais tarde, consciente e organicamente, nos mo- 

vimentos sociais do "meio negro". Doutro lado, nessas cliques e que 
se processou a unica tentativa virulenta de auto-afirmagao inde- 

pendente do negro e do mulato. Elas nao puderam contribuir para 
estabelecer um elo dinamico entre a tradigao cultural afro-brasi- 

leira e a situagao socio-cultural entao existente. Contudo, os seus 

componentes nao trepidaram (talvez por causa do grande desliga- 

mento em relagao ao "mundo social dos brancos" e aos ecos que ele 

produzia no "meio negro"), em elaborar centres de interesses psico- 

sociais e socio-culturais genuinamente autonomos, que gravitavam 

em torno do samba, do jogo, da malandragem e do sexo. Atraves 

dessas manifestagoes, ofereciam canais de expressao de necessida- 

des do "negro" que eram sufocadas ou proscritas pela sociedade in- 

clusiva. Por fim, as reagoes circulares da propria "populagao de 

cor" focalizaram o que havia de destrutivo ou de pernicioso naque- 

las cliques. Desse angulo, e patente que elas serviram como ponto 

de referencia para condensar a objetivagao das condenagoes socie- 

tarias ao alcoolismo, a jogatina, a incontinencia sexual, a malan- 

dragem e a "irresponsabilidade", tal como elas podiam e deviam ser 

feitas no "meio negro". Seria bom reter esses tres aspectos, na apre- 

ciagao de conjunto, para nao se condenar apressada e inutilmente 

uma das facetas caractensticas da vida social do negro e do mulato 

em Sao Paulo. Se esses agrupamentos, com os seus centres de in- 

teresses e o alcoolismo, chegaram a ser funestos, isso se deu, em 

grande parte, por causa do proprio estado de anomia permanente 

e de bloqueamento na sociedade inclusiva em que se manteve a "po- 

pulagao de cor" da Capital durante muitos anos. Com o alcoolis- 

mo, elas concorreram para perpetuar ou para intensificar ambas as 

coisas. Contudo, ninguem podera dizer com certeza, sem maiores 
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estudos, o quanto essas cliques — com seus centros de interesses e 

o proprio alcoolismo — absorveram certas tensoes que, de outra ma- 

neira, teriam explodido violentamente e envenenado para sempre 

as relagoes entre "negros" e "brancos". Por isso, cumpre encara-las 

com relativismo e objetividade, pois elas operaram, literalmente, 

numa area de efeitos. Nao so elas nao desorganizaram, historica- 

mente, a vida social do negro e do mulato em Sao Paulo. Elas pu- 

deram atuar de modo extremamente perturbador e pernicioso gra- 

gas a desorganizagao imperante no "meio negro" e as necessidades 

ou as possibilidades que esta criou a elabora^ao do alcoolismo co- 

mo um trago normal da vida humana. 

O abandon© do menor, do velho e dos dependentes, em geral, 

resultava do concurso de tres fatores basicos: 1.°) a desorganizagao 

da "familia negra", invariavelmente intensificada e agravada pelo 

intercambio sexual espiirio de "negros", "brancos" e "mulatos"; 2.°) 

a debilidade economica e institucional do "meio negro", a qual tor- 

nava inoperante os mecanismos tradicionais de solidariedade (de 

base domestica, comunitaria ou vicinal) e impedia a formagao de 

meios proprios de assistencia material ou moral permanente, ade- 

quados a complexidade da situagao; 3.°) a indiferenga da socieda- 

de inclusiva, que se manteve mais ou menos "cega" a gravidade dos 

problemas sociais do "negro" nesta area, reagindo diante deles atra- 

ves de mecanismos de controle, de repressao ou de assistencia va- 

riavelmente ineficazes, corruptiveis ou desmoralizadores. Malgra- 

do o interesse persistent© pelo assunto, os informantes do "meio 

negro" esclareceram-nos muito mal sobre as diversas questoes que 

esses topicos colocam a analise sociologica, revelando maior empe- 

nho em dar vazao as criticas ao Govemo, a Policia e aos orgaos as- 

sistenciais publicos. Isso evidencia que subsistem profundos res- 

sentimentos, provocados pelo desdem atribuido aos brancos, que "as- 

sistiram de palanque" a "desgraga do negro". 

A desorganizagao da familia constituia o principal fator do es- 

tado de abandon© em que viviam as criangas e os menores, "larga- 

dos" e "sem ter quern tomasse conta deles". A mae solteira, quando 

ficava com o filho e o criava, tinha de deixa-lo no cortigo. Alguma 

mulher (parente ou amiga) "toma conta da crianga". A mae casa- 

da ou amasiada — com o pai da crianga ou com outro homem — 

com frequencia "trabalhava fora" e "saia cedo para o servigo". Se 

uma avo, alguma tia ou irma mais velha morasse com eles, haveria 

quern assumisse certa responsabilidade pela crianga. Caso contra- 

rio, a situagao seria identica a anterior. A crianga ficaria entregue 

a si mesma, pois a maneira de "tomar conta" dos vizinhos incluia 

duas polarizagoes negativas. O adulto responsavel pensava que "nao 
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se pode mandar nos filhos dos outros"; o pupilo, por sua vez, se ja 

fosse crescido, achava que so o pai ou a mae tinha "direito de bater 

e de mandar nele". Alias, mesmo na presenga da mae contava com 

ampla liberdade. Na Bela Vista, por exemplo, a maioria das crian- 

gas "vivia na ma", ou seja, saia de casa desde cedo, encafuando-se 

em outros comodos do cortigo, ou ia brincar no mato, nos terre- 
nes baldios e nas vias piiblicas, quase sempre junto com compa- 

nheiros mais velhos. Logo aprendiam que so podiam contar consi- 

go proprias e o genero de "safadezas" que precisavam evitar, para 

que o companheiros mais velhos "nao apraveitassem delas". A pipr 

situagao seria a da "crianga abandonada", em regra filha de mae sol- 

teira, e que "ficava encostada" na casa de alguem. Mais que os ou- 

tros, cresciam e desenvolviam-Se sob a indiferenga dos adultos e 

sem saber propriamente o que fosse um lar. Um dos sujeitos das 

historias de vida, que vivia com a mae e a irma, "ao Deus dara", 

relata o deslumbramento que sentiu, por volta de 1911, ao passar a 

viver, aos dez anos, na casa de um italiano. Viu, entao, "o que era 

viver no seio de uma familia, o que entre eles [os italianos] era 

coisa seria". "Gostava porque comia na mesa..." e podia apreciar 

em que consistia "viver como gente". 

A pemiria reinante dificultava a vida de todos. A inconsisten- 

cia dos lagos de solidariedade social interferia claramente no cli- 

ma das relagoes humanas. Ninguem gostava muito de ocupar-se com 

uma crianga enjeitada, ficando as voltas com as "cabegadas dos ou- 

tros", enquanto a propria mae "continuava a sua vidinha, como se 

nada tivesse acontecido". Mas, o onus maior provinha dos sacrifi- 

cios que o encargo representava. Essa razao fazia com que a situa- 

gao dos velhos e dos doentes cronicos ou incuraveis (principalmen- 

te quando inaptos para o trabalho) fosse delicada e dificilima. Pre- 

valecia no espirito de todos (no deles inclusive) a convicgao tor- 

mentosa de que constituiam "um peso para a familia". fisse senti- 

mento era disfargado e, do ponto de vista pratico, neutralizado pe- 

la nogao de que se devia "ter paciencia" e "aceitar a vontade de 

Deus". Todavia, havia pouco que repartir na maioria das casas e 

"uma boca a mais" rompia muitas vezes inevitavelmente as fron- 
teiras que separavam a pobreza da miseria. Esta claro que aque- 

las pessoas nao passavam nem pior nem melhor que os outros. As 

mesmas privagoes eram compartilhadas por todos. Talvez isso fe- 

risse o "orgulho" e endurecesse os coragoes, tomando poucas pes- 

soas propensas a repartir sua fome, porque nao fariam "o que de- 

viam" e iriam ostentar, aos olhos de todos, aperturas sofregamente 

disfargadas. De qualquer jeito, as criangas, os velhos ou os doentes 

jamais podiam receber alimentagao apropriada, tratamento adequa- 
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do e cuidados higienicos indispensaveis. Um ou outro vizinho "ca- 

ridoso", ocasionalmente, ajudava a melhorar a dieta ou o tratamen- 

to. O carater passageiro desses gestos prejudicava sua eficacia. 

Apenas aumentavam o ^'conforto moral" das pessoas envolvidas, fa- 

zendo-as sentirem-se parte significativa da vida dos outros. Por sua 

vez, na medida de suas forgas, os dependentes — especialmente os 

velhos e os doentes que podiam "fazer alguma coisa", mas tambem 

os imaturos — procuravam encarregar-se de pequenos afazeres. 

Pretendiam "nao pesar demais", e alguns chegavam a ser uma "ben- 

gao para as famllias", tal a importancia de sua colaboragao. Uma 

velha, mesmo "caduca", podia manter a "casa" limpa, preparar a 

comida, lavar e passar parte da roupa (ou toda ela), cuidar dos me- 

nores da familia ou dos vizinhos, atrair pequenos donativos espo- 

radicos de ex-patroes ou de parentes. Enfim, gragas a ela, um mi- 

nimo de atividades que servem de base a existencia de uma fami- 

lia integrada acabava encontrando condigoes para emergir. Se 

existissem lagos fortes entre o dependente e o responsavel por sua 

manutengao, os sacrificios de ambos chegavam a ser tocantes. Um 

dos casos.que conhecemos e ilustrativo. O filho mais mogo de uma 

velha vivia sozinho com ela. O que ele ganhava, so dava para o 

sustento dos dois. Moravam confortavelmente: ela tinha o seu quar- 

tinho e ele dormia na sala de jantar. Embora fosse um porao, a mo- 

radia era confortavel, possuia cozinha independente e privada pro- 

pria; tudo era tao limpo, que se "podia comer no chao". Ela prepa- 

rava, logo cedo, a refeigao de marmita, que o rapaz comia no servigo; 

a noite, ele tocava banjo e ela ficava sentada numa cadeira de ba- 

lango, ouvindo a miisica e pitando num cachimbo de barro. Quase 

nao falavam com os vizinhos e viviam em estado de semi-reclusao. 

Sacrificios analogos, ou ainda mais pesados, eram feitos pela mae 

solteira que pretendesse conservar o filho. Muitas se viam forgadas 

a mendicancia ocasional e a prostitituigao fortuita para alimenta-los, 

vesti-los e ter onde morar com eles. Os doentes, quisessem ou nao, 

precisavam "exercitar a paciencia". Naquela epoca, pensava-se que 

os hospitais gratuitos propiciavam o "cha da meia noite" aos pacien- 

tes cronicos ou incuraveis. Acresce que era grande o temor de ver-se 

"langado na sarjeta". Por isso, acomodavam-se pacificamente, es- 

forgando-se por ser o "menos pesado" possivel. So destoavam os 

"chopins" — parentes, amigos ou conhecidos "malandros", de ambos 

os sexos, que "se encostavam" em alguem enquanto durasse a "pre- 

cisao". "Comiam dp bom e do melhor", isto e, tao bem quanto pu- 

dessem, sem levar em consideragao as necessidades dos demais; lan- 

gavam mao sem nenhum escrupulo dos haveres existentes para cui- 
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•dar de seu tratamento e, nao raro, reclamavam, faziam mexericos, 

revelavam a "maior ingratidao". 

Os menores erigiam-se no principal problema. Nao havia quem 

cuidasse deles, pelo menos de forma criteriosa e permanente, fisca- 

Jizando suas agoes ou orientando-os para a vida. Mesmo os paren- 

tes e os vizinhos amigos dedicavam escasso interesse pelas ques- 

toes suscitadas pela educagao dos menores. Imperava o principio de 

<iue "cada um e responsavel pelos seus". Se uma menina pubere 

desse para "zanzar pelos quartos" em que vivessem rapazes da mes- 

ma idade ou mais velhos e adultos "debochados", logo surgia quem 

comentasse a ocorrencia e uma ou outra pessoa "avisava" a mae (ou 

^ua substituta eventual) e ralhava com a menor. Se, apesar de tu- 

do, ela persistisse — e essa era a regra — todos "lavavam as maos". 

Aguardavam, pois, o que "devia acontecer" e aprontavam-se para 

■os comentarios judiciosos quando a "coisa explodisse". Essa debi- 

Jidade nascia do sistema de solidariedade domestica e vicinal. Con- 

tudo, nas areas de contacto do negro e do mulato com o branco as 

ooisas podiam passar-se de maneira ainda pior. As menores que se 

ompregavam nas casas de familia, por exemplo, corriam o risco de 

ser seduzidas pelos filhos dos patroes ou por eles proprios. Va- 

ries casos demonstravam a insensibilidade do "branco" diante dos 

'dramas surgidos. Havia familias que achavam melhor que o ra- 

paz tivesse as suas aventuras assim, para "nao pegar alguma doen- 

ga por ai" e, em regra, elas so intervinham para resguardar "o futu- 

.ro dos filhos" (se a familia da menor seduzida fosse a policia, im- 

punha-se "abafar o caso"; se houvesse frutos dessas aventuras, afas- 

tar a moga, para "evitar complicagoes", etc.). Neste nivel, e patente 

que a debilidade institucional do "meio negro" deixava os menores 

a merce de todos os perigos, quer eles surgissem do proprio ambiente, 

quer eles resultassem das pressoes desorganizadoras das relagoes com 

'OS "brancos". Essa debilidade tambem se refletia na incapacidade pa- 

xa estabelecer uma rede assistencial autonoma. Fundavam-se clubes 

e associagoes, nos bairros ou no centre, que se propunham a atingir 

fins beneficentes, junto com fins recreativos e culturais. Mas, o su- 

porte financeiro das contribuigoes dos socios convertiam tais obje- 

tivos em simples miragens. Nunca puderam ser postos em pratica 

de maneira regular e na escala em que isso se impunha. 

fisse concurso de circunstSncias descarregava sobre os poderes 

piiblicos deveres adicionais evidentes. Entretanto, a rede urbana 

ae servigos assistenciais organizava-se segundo modelos obsoletos e 

perdurava o clima de negligencia total dos dilemas materiais e mo- 

rals do "negro". Mesmo que tivesse prevalecido o proposito de "am- 
parar o negro" nos tres pianos mencionados (do menor; da velhi- 
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sistenciais nao permitiria ir tao longe quanto seria necessario. Ain- 

da hoje, a cidade nao conta com um sistema assistencial moderni- 

zado e ajustavel as vicissitudes da vida social urbana. O desinte- 

resse pelo "negro" e, especialmente, alguns preconceitos, vindos da- 

passado escravista ou reelaborados contemporaneamente, ditaram 

outra linha de conduta, adversa ao negro e ao mulato. Dois exem- 

plos esclarecerao suficientemente esta assergao. Primeiro, havia cer- 

to zelo provinciano na repressao do namoro das adolescentes bran- 

cas e o Juizado de Menores intervinha ativamente nos casos de re— 

incidencia, chamando os pais a responsabilidade e forgando as fami- 

lias a zelarem pelo recato de suas filhas. Ora, o mesmo parecia nao 

suceder com referencia as "jovens de cor". Toleravam-se sua pre^ 

senga nos bares e nos bailes ou suas andangas pelas ruas, ate altas- 

horas, e ninguem ligava as "mas companhias", que as desencami- 

nhavam para "a senda do vicio e da prostituigao". Diversos infor- 

mantes idoneos asseveraram que os proprios agentes policiais tole- 

ravam abertamente essas ocorrencias, porque "esperavam a sua vez. 

para tirar proveito do desencaminhamento das jovens". Por isso, 

ainda hoje subsiste a opiniao, no "meio negro", de que a Policia e 

o Juizado de Menores seguiam uma politica dubia e que a "cor" in- 

terferia na aplicagao das normas de fiscalizagao ou de repressao. 

Presungoes do tipo "e negro mesmo", "negro gosta e de viver as- 

sim" ou "isso esta na massa do sangue do negro", teriam concorrido 

para criar esse clima de negligencia ou de desprezo pela menor ne- 

gra ou mulata. Nao obstante, tambem houve quern nos adiantasse 

que "as autoridades se cansavam" de advertir, inutilmente, as "me- 

nores de cor" e suas familias. Apos varias experiencias infrutife- 

ras, muitos acharam melhor "larga-las a seu destino", ja que era 

isso que queriam. Quanto ao "abuso" de menores negras e mulatas 

por agentes da fiscalizagao e da repressao, esta fora de diivida que 

as ocorrencias eram freqiientes. Segundo certas indicagoes, esses 

agentes nao trepidavam em favorecer o desenlace previsto, toman- 

do iniciativas que os convertiam em verdadeiros agentes disfarga- 

dos e encobertos da corrupgao. O outro exemplo diz respeito ao tra- 

tamento do "negro" pela policia. O mecanismo repressivo funcio- 

nava, sob muitos aspectos, as avessas: persistia a avaliagao pemi- 

ciosa, herdada da sociedade escravocrata, de que o "negro" encar- 

nava um perigo publico. Homem ou mulher "de cor", que peram- 

bulasse pela rua tresnoitado, provocava "desconfianga", corria o ris- 

co de "ser recolhido pela carrocinha" e ate "trancafiado no xilin- 

dro". A suspeita generalizada de que o homem fosse "desordeiro" 

ou "gatuno" e a mulher "vagabunda" ou "puta" engendrava esses; 
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comportamentos. Pairava, pois, o temor de "ser desfeiteado" — as 

mulheres viam-se obrigadas a nao sair ou a sair somente acompa- 

nhadas e os homens viviam alertas, prontos a fugir ou a retrucar 

com violencia as abordagens intempestivas dos policiais. Um dos 

informantes do grupo de pesquisa deixou claro que se fizera poli- 

cial, nessa epoca, para escapar a esses vexames e salientou que o 

negro queria ser policial "para nao ser preso". 

Essas indicagoes sao suficientes para caracterizar o drama en- 

frentado, coletivamente, pela "populagao de cor". Arrancada dos 

quadros naturals da economia de subsistencia, o equipamento adap- 

tativo fornecido por sua heranga cultural tornava dificil (senao im- 

possivel) a manutengao de individuos economica e socialmente de- 

pendentes, A crianga e o menor, bem como o velho e o doente ou 

o invalido rompiam com facilidade o rudimentar equilibrio que se- 

parava, precariamente, a "pobreza" da ^miseria" e da "indigencia". 

Doutro lado, a familia desintegrada e a ausencia de mecanismos de 

solidariedade supra-domesticos eficientes convertia os imaturos em 

"donos de seu nariz" e os velhos, os doentes ou os invalidos numa 

carga pesadissima. Os imaturos tinham de fazer escolhas e ajusta- 

mentos para os quais nao estavam preparados; e, os ultimos, viam 

agravadas as conseqiiencias materials e morais da dependencia ou 

desamparo a que se achavam reduzidos. A cidade, que confinava o 

negro e o mulato a ocupagoes ingratas, penosas e "sem futuro", abria 

perspectivas sombrias tanto para as geragoes ascendentes, quanto 

para as geragoes descendentes da "populagao de cor". Enquanto se 

perpetuavam as condigoes anomicas de existencia, nem a familia 

podia preencher construtivamente suas fungoes sociais normals, no 

amparo do menor, do velho e do doente cronico ou invalido, nem as 

inconsistencias institucionais do "meio negro" podiam ser corrigi- 

das. Assim, a desorganizagao permanente fomentava, livrementer 

novos pontos de persistencia indefinida e de agravamento do esta- 

do de anomia. Como esses dramas nSo repercutiam na diferencia- 

gao do sistema institucional da sociedade inclusiva, esta deixou de 

colocar um paradeiro util a esse tragico processo. Onde fez sentir 
sua presenga, por falta de sensibilidade para com os dramas reais 

da "populagao de cor", serviu antes como um fator de aceleragao 

da desorganizagao e de desmoralizagao do "negro" ou de seu estilo 

de vida. Em lugar de concorrer para o melhor ajustamento do ne- 

gro e do mulato as condigoes de existencia imperantes na cidade, o 

funcionamento daquele sistema institucional fomentou a emergen- 

cia de novos ressentimentos, que alimentaram e difundiram a con- 

vicgao de que certas garantias sociais eram privilegios dos "bran- 

cos", manipulados ao bel-prazer da "raga" dominante. 
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Os resultados da presente reconstrugao evidenciam que a "po- 

puiagao de cor" da capital usufruia, em sua maioria, de um nlvel 

de vida inferior ao da mera subsistencia. As dificuldades de clas- 

sificagao profissional e de obtengao de uma fonte estavel de renda, 

combinadas aos efeitos da desorganizagao imperante no "meio ne- 

gro" e a inexistencia de mecanismos assistenciais institucionaliza- 

dos bastante eficientes, concorria para fazer com que a mendican- 

cia, as doengas e a prostituigao se erigissem em ameagas que pai- 

xavam, continuamente, sob re a cabega de todos. Ninguem podia sa- 

ber ao certo o que o "destino" Ihe reservava, predominando, com 

todo o rigor, a moral que se traduz no proverbio "nao cuspa para o 

alto, que te cai na boca". Poucos sabiam o que fosse a prosperida- 

de; em compensagao, quase todos temiam o infortunio. fisses tres 

problemas sociais se conjugavam como um produto natural da si- 

tuagao historica do negro e do mulato, sendo raras as familias que 

passaram incolumes aos efeitos de um e de outro — ou dos tres 

conjugadamente. 

As fronteiras que separavam a pobreza da penuria eram tao 

tenues e instaveis, que bastava um pequeno desequillbrio passagei- 

ro para largar uma familia na mais dura miseria. O desemprego 

de um dos conjuges (ou do responsavel pelo sustento do lar); uma 

doenga prolongada, de tratamento dificil e caro; uma "cabegada" ou 

uma "infelicidade" qualquer do chefe da familia; uma crise que 

se refletisse, momentaneamente, na procura de mao-de-obra bragal 

ou na abundancia do mercado dos generos de primeira necessidade; 

etc. — eram suficientes para langar o grupo domestico na indigen- 

cia. Todavia, a tradigao cultural do "meio negro" nao aprovava es- 

se recurso de restabelecimento do equilibrio. Talvez por causa de 

um orgulho arraigado de "pobreza honrada" e da propria penuria 

permanente, a mendicancia aberta e sistematica so era aceita como 

medida extrema, mas altamente desmoralizadora. Na verdade, o ni- 

vel de pobreza compelia a maioria das familias a depender de auxi- 

lios de antigos patroes. Roupas usadas, sapatos velhos, mantimen- 

tos, moveis e remedies, com eventuais donativos pecuniarios, inscre- 

viam-se na rotina dessas relagoes de dependencia. Contudo, esses 

auxilios eram recebidos como um "presente" — como um puro "dom", 

que traduzia consideragao e amizade das pessoas que os prestavam 

para com as pessoas que os recebessem — nunca como uma "esmo- 

la". For ser assim, eles nao criavam obrigagoes excedentes nem 

desmoralizavam quern os aceitasse. A "esmola", ao contrario, im- 

plicava uma degradagao. Quern recorria a ela deixava de ter dig- 

nidade na miseria. Isso explica porque o numero de mendigos ne- 

gros e mulatos nunca foi proporcional ao estado de pauperismo da 



— 159 — 

"populagao de cor". As informagoes recolhidas mostram que, mes- 

jno a mae solteira, no extremo da afligao — tendo de dormir com o 

filho e a filha menores numa privada — preferia apelar para a 

prostituigao a mendicancia. Essa tradigao n'gida impelia as pessoas 

aflitas a procurar socorro — no meio social imediato e entre os an- 

tigos patrfies. Falhando ou sendo insuficiente este recurso, e nao 

havendo outro, entao nao havia mesmo remedio, senao apelar para 

a "caridade dos estranhos". Mas, como um expediente, algo a ser 

interrompido o mals depressa possivel. Somente portadores de de- 

feitos fisicos e personalidades desequilibradas, quase sempre alcoola- 

tras e debeis mentals, dedicavam-se a esmolar pelas ruas ou de ca- 

sa em casa, convertendo a mendicancia em "meio de vida". 

Quanto as doengas, o que foi visto na primeira parte deste tra- 

balho reflete, objetivamente, o essencial. O doente constituia um 

fardo severe para os familiares e recebia, como acabamos de des- 

crever, um tratamento precarissimo, tanto em termos da alimenta- 

gao e da assistencia medica, quanto em termos do conforto subje- 

tivo. Na tradigao cultural, mantem-se vivas as recordagoes que li- 

gam o baixo nivel de vida a dizimagao da "populagao negra". Acen- 

tua-se que o estado de penuria forgava uma dieta deficiente, que 

vitimava o doente, aumentava os indices de mortalidade infantil e 

diminuia a duragao media da vida entre as "pessoas sas". Ao mes- 

mo tempo, aponta-se os riscos da "ignorancia", visiveis na ausen- 

cia de padroes de higiene elementares e na propagagao das moles- 

tias venereas e da sifilis ate dentro do lar ou entre os menores, e 

atribui-se a promiscuidade forgada uma influencia dramatica na con- 

taminagao das criangas pelos adultos doentes. Dois pontos ainda me- 

recem ser ventilados. Primeiro, a interferencia das convicgoes tra- 
dicionalistas e sagradas na concepgao e no tratamento das doengas. 

Essas convicgoes prejudicavam a identificagao das molestias, retar- 

davam a procura da assistencia medica ou hospitalar e, muitas vezes, 

impediam que o paciente seguisse as prescrigoes medicas. Segundo, a 

nogao de que a sifilis so podia ser curada atraves do conubio sexual 

com uma jovem virgem. Isso provocava contaminagao de pessoas 

ingenuas e ampliava o influxo desorganizador das aventuras sexuais. 
Essas duas referencias bastam para indicar como a tradigao cultural 

se inscrevia entre os fatores que dificultavam a adaptagao do "ele- 

mento negro" ao estilo de vida urbana, relacionando a incidencia 

ou o agravamento de problemas sociais diretamente ao horizonte 

cultural tradicionalista, perpetuado gragas ao isolamento socio-cul- 

tural do negro e do mulato. 

A prostituigao nao parece ter sido uma especialidade economi- 

ca importante da "mulher negra". Os informantes tendem a co- 
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meter duas especies de exagero. Primeiro, estabelecendo uma re- 

la^ao invariavel entre o "desencaminhamento" das menores negras 

e mulatas e a prostitui^ao. Segundo, assinalando um envolvimen- 

to da "mulata", especialmente, na "alia prostituigao", o que nao en- 

contra comprovagao nos fatos conhecidos. A maioria das mogas "de- 

sencaminhadas" continuava a trabalhar nos servigos domesticos. 

Doutro lado, pelo que se sabe, so uma ou outra mulata mais bonita 

penetrou nas esferas da "alta prostituigao". Duas razoes explicam 

porque o numero de prostitutas negras e mulatas nao era proporcio- 

nal aos sucessos das aventuras pre-nupciais. Os homens que sentis- 

sem atragao pela "mulher negra" podiam satisfaze-la sem recorrer 

as prostitutas. Bastava, para isso, "dar em cima" de empregadas, vi- 

zinhas ou conhecidas "de cor". Uma ou outra correspondia ao "na- 

moro", sabendo naturalmente do que se tratava. Alem disso, o ne- 

gro e o mulato possuiam escassas possibilidades economicas de fre- 

qiientar regularmente as "casas de tolerancia". Por tradigao cultu- 

ral, eles sempre ostentaram certa relutancia em "pagar pelo amor", 

preferindo as aventuras noturnas ou o amasiamento. Em suma, a 

prostituigao da negra ou da mulata nunca acompanhou as proporgoes 

assumidas pela desorganizagao de seu comportamento sexual. As que 

aceitaram a prostituigao sistematica, em regra cairam nas malhas 

dos antigos bordeis da "baixa prostituigao". Formavam predominan- 

temente nas fileiras das chamadas "vagabundas rampeiras", dos "es- 

trepes" e das "putas de soldados". Nao obstante, na extrema degra- 

dagao a que se viam expostas, mantinham certos pudores de dignida- 

de. Muitos frequentadores de bordeis tinham preferencias sexuais 

deformadas ou tentavam "enrabar uma preta" para "cortar a urucuba- 

ca" (dizia-se que isso "dava sorte"). As prostitutas brancas — mes- 

mo as de "alto coturno" — prestavam-se sem rebeldia a essas pre- 

ferencias. As negras e as mulatas revoltavam-se, se isso nao fosse 

de seu gosto. Mesmo nas ruas gritavam aos proponentes: "Va pro- 

curar a tua mae!" (92). "Nao sou polaca, seu F. da P.!" ou "nao sou 

francesa, para fazer isso!". 

Nem toda "mulher negra", que recebia dinheiro pelo intercurso 

sexual, encarava essa compensagao financeira como "pagamento". 

Ela era concebida como uma "retribuigao", um gesto de generosida- 

de, e de reconhecimento amoroso. Algumas, se precisassem, insi- 

nuavam que queriam isto ou aquilo, antes ou depois do ato amoroso, 

mas excluindo o pedido do contexto dos favores sexuais. Recebiam 

o dinheiro com naturalidade e achavam que "nao se vendiam". Se, 

(92) — A expressao registrada 6 tao crua, que achamos melhor encurt^-la e dis- 
farcci-la. 
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de fato, recebessem propostas neste sentido, "ficariam ofendidas". 

Como possuiam varios "namorados" ou "amantes" (dependendo da 

natureza das relagoes), essas compensagoes chegavam a representar 

uma suplementagao regular do ganho normal, pelo trabalho. Em 

regra, a prostituigao ocasional constituia um expediente para en- 

frentar privagoes ou necessidades insuperaveis de outra forma. A 
mae solteira recorria a ele nos momentos de afligao. O mesmo com- 

portamento podia ser posto em pratica, por outros motives, inclu- 

sive sob pressao do amasio, quando este era um "sedutor profissio- 

nal" e "vagabundo inveterado". A mulher que resolvia dedicar-se 

profissionalmente a prostituigao dava preferencia a prostituigao dis- 

fargada. Ou alugava um comodo no nome do gigolo ou era, apa- 

rentemente, mantida por um amante. fiste as vezes pensava que se- 

ria o xinico a gozar de seus favores ou que ocupava o papel do 

amante principal. Entretanto, a sua "venus negra" recebia a corte 

de varios homens e de todos recebia a retribuigao estipulada. As 

mais bonitas tinham um certo numero de amantes simultaneos e 

algumas chegavam a ser procuradas por esses parceiros mesmo de- 

pois de ostentarem certa decadencia fisica. Dizia-se, nesses casos, 

que as habilidades e os encantos sexuais da "mulata" (algumas ve- 

zes tambem da "negra") prendiam o homem "para sempre". De- 

pois que as "experimentassem", nao poderiam mais livrar-se delas, 

ficando "seus escravos pelo resto da vida". O inconveniente dessa 

modalidade de prostituigao disfargada estava na dificuldade de ob- 

ter e de manter o comodo ou a casa alugada. Isso nao podia ser 

feito nos quartos dos cortigos, pelos falatorios e por causa da rea- 

gao dos vizinhos. Se havia tolerancia e consideragao pela prostituta, 

quando esta se apresentava como visita esporadica, o mesmo nao su- 

cedia com o seu genero de vida. Elas tinham de perambular de um 

bairro a outro e as vezes caiam, gragas as delagoes de vizinhos "abor- 

recidos" ou "indignados'7, nas malhas da policia. 

Torna-se dificil fazer uma analise retrospectiva do processo de 

diferenciagao da personalidade da prostituta negra ou mulata. As in- 

dicagoes coligidas nao permitem estabelecer como as frustragoes as- 

sociadas a situagao socio-economica ou a cor conduziam a aceitagao 

dessa condigao. Parece que, ao fim de certo tempo, "se cansavam" 

de viver como empregadas, mantendo varias aventuras sexuais su- 

cessivas ou simultaneas e tendo de suportar as exigencias do aman- 

te. feste, em regra, agia como o "sedutor profissional" tipico do "meio 

negro": introduzia-se sorrateiramente no quarto da amasia, enquan- 

to os patroes dormiam; podia ou nao tomar uma refeigao la, encon- 

trando as coisas preparadas; ocupava grande parte do tempo nos pra- 

zeres sexuais, nao "dando sossego" a mulher; antes de sair, as vezes 
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tomava outra refeicjao, um copo de leite ou uma cerveja com sandui- 

che ou, mesmo, "cafe com leite reforgado", e "limpava a mulher", 

levando o dinheiro que podia ou, pelo menos, o suficiente para a 

condugao e os gastos do dia. fisse dinheiro era obtido, com freqiien- 

cia, nas aventuras com outros homens, principalmente padeiros, agou- 

gueiros, entregadores brancos ou pessoas da familia da patroa. De 

fato, convertia-se insensivelmente, em "mulher de qualquer um", 

sem tirar proveito direto do pequeno comercio sexual decorrente. 

Na discussao com alguma amiga ou por conta propria, acabava des- 

cobrindo que era "trouxa". Entao, abandonava o emprego, largava 

o amante negro ou mulato, e "desaparecia". Ninguem ficava co- 

nhecendo seu paradeiro, ate que se descobria, pelos falatorios das 

amigas, que fulana resolvera "cair no mundo". Algumas informa- 

goes dispersas, mas concordantes, indicam que a coloragao da pele 

constituia um element© important© no desenrolar do process©. Mui- 

tos bordeis recusavam a "prostituta negra", so aceitando, quando 

abriam excegoes, mulatas claras e bonitas. A negra e a mulata es- 

cura tinham de contentar-se com os bordeis menos exigentes ou com 

a prostituigao sistematica, mas clandestina, feita pelas ruas e pelos 

botequins. Um dos informantes, falando a respeito de periodo mais 

recente, esclareceu que ate no meretricio a cor interferia na avalia- 

gao da mulher. Disse que, na melhor das hipoteses, se uma prosti- 

tuta branca valesse Cr$ 50,00, a negra ou a mulata escura valeriam 

Cr$ 10,00. Por essa razao, esclareceu, elas se desinteressavam pela 

prostituigao, preferindo trabalhar e, ocasionalmente, langar mao da 

prostituigao disfargada. De qualquer modo, a passagem para a con- 

digao de prostituta nao envolvia um golpe muito serio em sua auto- 

consideragao e na consideragao que recebia dos outros. Algumas ami- 

gas chegavam a dizer-lhe: "voce fez muito bem. Deixou de ser 

trouxa"; e ela propria admitia: "antes viver assim que bancar a bo- 

ba e ser explorada". Em fungao da idade, tonalidade da pele, "im- 

portancia do bordel" e outros fatores, a vida que passava a levar, 

pelo menos inicialmente, era nao so menos cansativa, como mais 

segura, confortavel e divertida. Algumas j ovens, cujos pais ou pa- 

rentes tentaram "traze-las de volta", recusavam-se a isso, prefe- 

rindo "levar aquela vida mesmo". Doutro lado, como ja tinham 

ampla experiencia previa com as artimanhas do "sedutor profissio- 

nal", sabiam defender-se melhor que as brancas dos "protetores mas- 

culinos" e dos cafetoes. Embora uma ou outra nao conseguisse li- 

vrar-se desse tido de relagao, a maioria escolhia por conta propria o 

"amante" que desejasse. Segundo eonsta, davam preferencia aos bran- 

cos ou a homens pouco mais claros que elas. Se se "apegassem com 

eles", nao tinham duvidas de cumula-los de presentes e de mimo- 
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sed-los com dinheiro, gastando assim "verdadeiras fortunas". En- 

quanto permanecessem na prostituigao, elas "morriam" para a fa- 

mllia, se os pais fossem "negros ordeiros" muito rigidos. Contudor 

prevalecia, em geral, grande tolerancia. Elas podiam visitar os pais 

ou os irmaos e eram bem recebidas pelos vizinhos, amigos e conhe- 

cidos. "Brancos" e "negros" do ambiente em que viviam nao se im- 

portavam com isso e os proprios parentes viam mitigadas as anti- 

gas privagoes, recebendo delas auxilio mais eficaz e constante. Se 

por ventura se aborrecessem com a condigao de "mulher facil" ou 

perdessem os atrativos para continua-Ia vantajosamente, podiam 

retornar facilmente a "vida normal", empregando-se como domesti- 

cas ou fazendo outros arranjos, se "tivessem juizo e feito economia". 

O casamento surgia como uma tabua de salvagao. file "limpava o- 

nome" e "passava uma esponja no passado". Poucas conseguiam va- 

rar assim a ultima etapa. Os relates mostram que algumas o conse- 

guiram, seja casando-se com homens mais escuros, mais velhos e ate 

doentes, seja porque "enfeiti^avam" seus freqiientadores, induzindo 

um ou outro, ardentemente apaixonado, a toma-las por esposas. O 

curioso e que descreviam o retorno a respeitabilidade com expres- 

soes do genero: "voltar a vida seria", "sair do lodo", etc., as quais 
testemunham que a tolerancia diante da prostituta nao implicava, no 

"meio negro", simpatia pela prostituigao. 

A "vagabundagem" e a "malandragem" estariam intimamente li- 

gadas entre si e com a criminalidade, de acordo com os informantes 

negros e mulatos. Embora muita gente pense o contrario, a "va- 

gabundagem" e a "malandragem" nunca foram encaradas como no- 
bilitantes e valorizadas socialmente no "meio negro". Na heranga 

cultural transplantada do mundo rustico, ambas provocariam repul- 
sas, como indignas; e mesmo mais tarde, quando encontravam ple- 

na vigencia e estavam por assim dizer arraigadas, eram apontadas 

pelas "pessoas serias" e "ordeiras" como uma condigao que afetava 

os que possuiam "vontade fraca" e "falta de carater". Aceitara-se, 

como contingencia inevitavel, a desocupagao involuntaria e a sim- 

biose dos sexos, que alimentavam a exploragao disfargada da mu- 
lher pelo homem. Mas, o mesmo nao ocorreu com a perversao des- 

sa relagao de solidariedade. Quando a "vadiagem", propriamente 

dita, emergiu como um comportamento sistematico e apareceu, uni- 

da a ela, a figura do "vagabundo contumaz" (ou do "negro malan- 
dro"), processou-se uma condenagao formal violenta do referido pa- 

drao de relagao, a qual se manteve ate hoje. Parecia que se tratava 

de um "caso de policia" e que esta so permanecia indiferente para 

"desmoralizar ainda mais o negro". Por volta de 1920, as elites da 

"populagao de cor" nao queriam saber de nenhuma ligagao com es- 
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sa zona espuria da sociedade paulistana. Se dependesse delas, aque- 

les elementos seriam presos e "deportados" para o interior, ou su- 

jeitos a programas correcionais, sob tutela policial. Os resultados 

de alguns estudos de caso revelaram que as associagoes recreativas 

circunspectas nao aceitavam para socios pessoas suspeitas dessa con- 

di^ao desmoralizadora. Diz-se, mesmo, que um clube que chegou 

a ser tao notorio e respeitado como o Q. V. (Quivi), preservava-se 

dentro do espirito "daqueles negros velhos cheios de historia", atra- 

ves de uma selegao ultra-rigorosa dos freqiientadores. Chegavam 

ao extreme de impedir "a entrada, em seus bailes, a homens que fo- 

ram vistos seja bebendo em bares, seja junto com mulheres sus- 

peitas nas ruas, seja ainda simplesmente em companhia de pessoas 

conhecidas como sem linha". A simples suspeita de vinculaQao com 

o "submundo da malandragem" era suficiente, portanto, para barrar 

o acesso a um "ambiente familiar e de respeito". Doutro lado, rea- 

^ao societaria identica opunha-se a extensao daqueie padrao nas 

relagoes das "mulheres negras" com os "homens brancos". O se- 

guinte trecho de um depoimento e esclarecedor: "fisse negocio de 

portugues gostar de negra e muito safado. files chegavam aqui, 

trabalhavam como motorneiros ou padeiros e se amasiavam com 

uma negra que tambem trabalhava e ajudava no sustento da casa, 

alem de [fornecer] comida que traziam da casa da patroa. Nao e 

gostar so — havia interesse no meio. Era muito comum, no fim 

das contas, o portugues mandar vir a mulher de Portugal e aban- 

donar a negra que o havia ajudado aqui". Contudo, apesar da re- 

sistencia aberta as diversas aplica^oes daqueie padrao de compor- 

tamento que fugiam a entreajuda respeitavel entre conjuges ou 

amasios, ele medrou e cresceu assustadoramente na forma proscri- 

ta. A medida que o homem negro ou mulato passa a encarar como 

^natural" a sua manutencao pela mulher, pela companheira ou pe- 

la amante circunstancial, opera-se uma transformagao decisiva no 

mencionado padrao, pois o polo do homem comega a ser preenchi- 

do, sistematicamente, pelo "vadio" e pelo "malandro contumaz" (93). 

(93) — Nao obstante, e precise nao esquecer que a vadiagem declina, progressi- 
vamente, de acordo com o ritmo da integragao economica e social do ne- 
gro e do mulato. Roger Bastide escreve, a respeito: "Se infelizmente, nao 
possuimos a distribuigao da vadiagem segundo as cores, sabemos, pelo 
menos, atraves dos Relatorios da Polfcia, que o mimero de vagabundos 
era muito grande; e vamos observar esse mimero decrescer, h medida que 
abandonamos esse periodo para entrar no periodo seguinte: de 1.030 pri- 
soes por vadiagem ainda em 1902, 1.138 em 1905, a cifra tomba para 785 
em 1906. Numa certa medida, pode-se pensar que a readapta^ao do afri- 
cano e uma das razdes dessa diminui<?ao" (R. Bastide, com a colaboragao 
de Gioconda Mussolini, "Os Suicidios em Sao Paulo, Stegundo a Cdr", Es- 
tudos Afro-Brasileiros, 2a. serie, Boletim n.0 2 da Cadeira de Soclologla I, 
Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo, 
SSo Paulo, s. d., p. 14). 
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A mulher, por sua vez, desempenha nltida e conscientemente o papel 

de vitima de uma exploraQao perfida e brutal, a qual ela se entrega 

por necessidades compensatorias profundas ou por nao ter outro 

remedio. 

Surge em cena, entao, o "sedutor profissional", a variante tipica 

do mulato ou do negro "malandro": "sabido", "sem escrupulos" e "boa 

Jabia", materia prima de onde saiam os "farristas", os "desordeiros" 

e os "gatunos" que infestavam o "meio negro" desorganizado - fisse 

tipo humano, que tem a sua mitologia no folclore da cidade, cons- 

tituia o produto final de um processo de diferenciagao sociopatica 

da personalidade do "negro". Segundo os dados coligidos, esse tipo 

nao era o fruto do que se poderia chamar de propensoes ou de in- 

clinagoes inevitavelmente "mas" e "corruptas" do jovem negro ou 

mulato. Grande numero de rapazes (a maioria, segundo informa- 

<;6es fidedignas) terminava ai depois de tomar outras vias, aprova- 
das no "meio negro" e consagradas como normais pela sociedade 

inclusiva. As condigoes psico-sociais e socio-economicas para rete- 

los nessas vias e que seriam debeis e insuficientes, fomentando a 

eclosao de desajustamentos progressives, sem corregao possivel, aos 

quais o "sedutor profissional" aparecia como a primeira resposta. 

Se o jovem fosse afortunado em sua "vida de malandro", outras eta- 
pas sucessivas iriam pontilhar os novos degraus, que teria de per- 

correr, para elevar-se da "malandragem inveterada" ao "crime or- 

ganizado". Todos reconhecem que a vida nos cortigos e a freqiien- 

cia fortuita ou continua de rodas de desocupados incentivava nos 

jovens o "ideal de ser malandro". Porem, esse ideal esboroava-se 

sob a premencia das necessidades. Entre os 10 e os 15 anos, o me- 

nor precisava descobrir algum meio de "ganhar a vida" e de "aju- 

dar em casa". Portanto, o normal nao seria comegar a carreira co- 

mo "malandro", mas como "biscateiro" e "pau para toda obra" dos 

setores marginals da rede de servigos urbanos. Ja no inicio dessa 

aventura pelos dominios do "trabalho livre", o jovem sofria "con- 

trariedades" e "humilhagoes": tinha de "conformar-se" com tare- 

fas bragais e os servigos de faxina, nos quais precisava "dar um du- 

ro louco" para ganhar, em troca, "uns miseros mil reis". Se par- 

ticipasse de uma familia integrada, os parentes estimulavam-mo a 
4 ter paciencia" e ensinavam-no que "nao havia outro remedio". Se 

vivesse mais ou menos a solta, entSo passava, rapidamente, de um 

servigo para outro; muitas vezes abandonava os parentes, para 

"viver sozinho", e ao sabor das influencias de seus companheiros 

forjava certas "ilusoes". O ponto critico do processo de diferen- 

ciag5o surgia quando o rapaz comegasse a compartilhar da cpnvic- 

gao de que precisaria "vestir-se bem", que a "aparencia" e o "mo^- 
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do de apresentar-se" seria decisive para "arranjar boas colocaQoes"" 

e "subir no emprego". Ai, dedicava-se com afinco ao objetivo de- 

guardar dinheiro. Desdobrava-se, por todos os meios possiveis, pa- 

ra aumentar sua renda e formar um pequeno peculio. Atingido o 

objetivo, comprava um ou dois pares de sapatos, camisas de sedar 

dois ou tres ternos, algumas gravatas — tudo vistoso, no "ultimo "S 7 

figurino". Enfim, "punha-se na estica". Bern vestido e com dinhei- 

ro no bolso, abandonava o emprego. Parecia-lhe que, em "sua po- 

sigao", "tinha direito" a outras aspiragoes, nao devendo portanto 

dedicar-se a servigos "sem categoria". Langava-se, simultanea- 

mente, a procura de novos empregos e a conquista amorosa. No pri- 

meiro terreno, via-se logo irremediavelmente batido. Sofria decep- 

goes crueis, que deveriam ensinar-lhe que "a boa aparencia nao e 

tudo". No segundo terreno, porem, alcangava exito invariavel. Com 

dinheiro, o "exterior lustroso" e "alguma labia", bem poderia ar- 

ranjar quantas mulheres quisesse, negras ou mulatas. Feita a esco- 

lha, "fazia bonito" com a predileta, levando-a a restaurantes e a pas- 

seios, terminando por consumir o seu pe de meia. Nesse interim, 
4'apossava-se da mulher". Se fosse virgem, deflorava-a; de qualquer 

maneira, passava a pernoitar, as escondidas, na casa em que ela tra- 

balhasse. Aos poucos, passava a alimentar-se e a suprir-se de dinhei- 

ro atraves da "amante". No fim de algum tempo, vivia de fato as 

custas dela e assim se manteria enquanto ela deixasse. No interreg- 

no, sua personalidade tambem se transformava. Aprendia como agra- 

dar a mulher, a tornar-se um parceiro sexual indispensavel e, si- 

multaneamente, como atemoriza-la com o "medo de perde-lo" ou pe- 

la violencia. Em suma, a mulher se convertia no seu "meio de vida". 

file enfronhava-se nas tecnicas de usa-lo com proveito e jamais lar- 

garia uma presa sem relutancia. 

Somente retivemos os tragos caracteristicos do process©. Ain- 

da assim, percebe-se que ele transcorria e florescia, inicialmente, 

num context© de ajustamentos normais. As frustragoes inevitaveis 

na situagao do contacto descrita, dinamizavam os comportamentos 

que iriam transferir o individuo de um polo a outro da sociedade. 

Esta claro que o meio exterior forgaria certos incentives basicos, 

seja dtraves de exemplos tidos como "dignos de imitagSo", seja atra- 

ves de oportunidades concretas para imita-los de fato. O essencial, 

todavia, e que precisamos reter cuidadosamente, ja ressaltamos de 

varias maneiras: o individuo nao fora socializado para agir como 

"operario" e para realizar-se, atraves das carreiras acessiveis, co- 

mo trabalhador assalariado. Desajustava-se, pois, por falta de ap- 

tidoes e predisposigoes que deveriam ser adquiridas previamente ou 

que fossem assimilaveis mediante "a educagao pelo trabalho". No 
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conjunto, o "jovem negro" emergia como "trabalhador" sem ter re- 

cebido nenhum adestramento basico para aceitar, tolerar e valori- 

zar a relagao envolvida pelo trabalho assalariado; e recebia oportu- 

nidades de ordem marginal, que nao gratificavam seu orgulho nem 

abriam perspectivas reais de assimilagao gradativa do horizonte 

cutural do trabalhador assalariado. Sua personalidade era livre- 

mente influenciada por motivagoes inconsistentes, que agravavam 

as "decepgoes" acumuladas e as frustragoes delas resultantes, e con- 

vertiam o desajustamento aberto (e pop vezes consciente) em linica 

alternativa eficaz de superagao ativa dos conflitos. Assim se expli- 

ca, socioldgicamente, a tendencia a procurar ajustamentos ao mun- 

do exterior na base de "estatus ficticios" e a tendencia simultanea 

de evadir-se dos papeis inerentes aos "estatus reals". Quando o jo- 

vem admitia sua "posigao" de homem sustentado pela mulher, co- 

mo uma especie de "amante a soldo", e langava-se atras das outras 

compensagoes da "vida de malandro", o processo atingia o ponto 

culminante da fase ascendente. Ja tinha percorrido a primeira es- 

cala de sua integragao ao "sub-mundo da malandragem" e estava 

apto para encetar, verdadeiramente, alguns dos tipos de carreiras 

criminosas, que se abriam diante dos "malandros do meio negro". 

Com todo o tempo para dispor a vontade e com amplas possibili- 

dades de travar ou de consolidar "novas relagoes", tudo iria de- 

pender das aptidoes e do talento que pudesse colocar a servigo do 

"ideal de ser malandro". Pelos relates conhecidos, nem todos pos- 

suiam a inteligencia, a fibra, a malicia, a astucia e a maleabilidade 

necessarias para persistir com exito no "estilo de vida do malan- 

dro". Os que conseguiam este intento entravam para o rol dos "he- 

rois da malandragem" e serviam como ilustragoes irretorquiveis do 

que seria "mais esperto": extenuar-se, sem proveito, em trabalhos 

indignos; ou "viver folgado, com dinheiro a bessa"?... 

Por ai se ve como tudo se encadeava, fazendo com que a desor- 

ganizagao do "meio negro", a inexistencia de oportunidades com- 

pensadoras de trabalho assalariado e a ausencia concomitante de 

mecanismos adequados de socializagao ou de repressao concorres- 

sem para promover, diretamente, a transigao paulatina da "vadia- 

gem" para a "malandragem" e desta para a profissionalizagao, mas 

na area do crime. Nao obstante, em algumas circunstancias as coi- 

sas podiam transcorrer de modo 'mais simples e imediato. Onde 

existissem bandos de "malandros" bem organizados, o negro e o 
mulato podiam introduzir-se precocemente no mundo crime, qual- 

quer que fosse o sexo dos individuos. Em geral, as atividades cri- 

minosas daqueles bandos circunscreviam-se a assaltos de moradias 

(ou dos quintals) e a roubos de teor oportunista. Nao dispunham de 
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recursos tecnicos, financeiros 6 humanos para operar no terreno 

mais complexo da alta vigarice, do roubo em larga escala e da co- 

mercializagao institucionalizada do vicio. Por isso, precisavam da 

colabora^ao de criangas, de menores ou de mulheres, que se torna- 

vam essenciais em seus pianos de assaltos. Ainda aqui, o corpo vi- 

nha a ser uma tecnica fundamental, a ser manipulada com sagaci- 

dade. A vizinhanga de bandos organizados de "malandros" simpli- 

ficava, portanto, o carainho de integragao no mundo do crime (em- 

bora em escala bem menor do que se acredita, mesmo atraves da 

tradigao cultural do "meio negro"). Em tais casos, a diferenciagao 

sociopatica da personalidade do "malandro" e, por seu intermedio, 

do "criminoso profissional" correspondia ao padrao habitual de fun- 

cionamento dos grupos organizados para a pratica continua do cri- 

me sistematico. O genero de atividades criminosas, que podiam ser 

exploradas lucrativamente e com maior margem de seguranga, pe- 

los "malandros" do "meio negro", reduzia de forma consideravel a 

premencia de uma preparagao prolongada e intencional dos com- 

parsas. Dai o fato dessa possibilidade concretizar-se, efetivamente, 

mas em proporgoes pouco significativas. Muitas vezes, mesmo, os 

bandos preferiam usar de forma oportunistica a colaboragao das 

criangas, dos meninos e das mulheres, obtendo o seu sigilo pela in- 

timidagao ou pela responsabilidade contraida pela divisao do espolio. 

As evidencias estabelecidas por esta discussao comprovam algo 

que ja foi sugerido acima: a "vadiagem", "a malandragem" e o "cri- 

me profissional" assumem, no "meio negro", o carater de desajusta- 

mentos fomentados pelas condigoes anomicas de existencia. Doutro 

lado, eles contribuiam, por sua vez, para perpetuar e intensificar a 

desorganizagao imperante no comportamento dos individuos e no fun- 

cionamento das instituigoes. Essas conclusoes sao corroboradas e am- 

pliadas pelos resultados de um estudo de Roger Bastide sobre "A 

Criminalidade Negra no Estado de Sao Paulo" (94). De acordo com 

os dados que apresenta, em 1896 teriam ocorrido no interior do 

Estado 14.169 crimes, distribuidos da seguinte forma: 

Numero % de % da 

de Crimes Crimes Populagao 

Brancos     8.906 62,8 63,0 

Mulatos      2.056 14,5 15,7 

Negros      3.207 22,6 12,9 

(94) — Trabalho em Ms., baseado em documentagao coligida por Mario Wagner 
Vieira da Cunha e pelo pr6prio Roger Bastide e apresentado por este 
como contribuigao ao Congress© do Negro Brasileiro. 
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Em 1898-i ocorreram, na Capital, 836 prisoes de brancos (dos quais 

568 esttangeiros), 57 de mulatos e 85 de1 negros. No Municipio de 

Sao Paulo teriamos: 

Numero % de , % da 

de Crimes Crimes Popula^ao 

Brancos     7.367 (95) 85,7 86,2 

Mulatos     788 5,8 7,8 

Negros    861 8,6 5,4 

Eis como Roger Bastide resume as conclusoes fundadas na analise 

sociologica desses dados: "Se lembrarmos que os crimes dos brancos 

sao principalmente crimes de imigrantes, chegamos a conclusao de 

que a criminalidade neste periodo de transigao e antes de tudo de- 

vida a desintegra^ao social das populacoes marginais (tanto a de 

cor quanto a imigrante). Os mulatos estavam habituados a liberda- 

de, pois muito antes de 13 de Maio a maioria dos homens de cor 

livres se compunha deles, eis porque sua criminalidade se mantem 

mais ou menos identica a do branco. O negro, pelo contrario, que 

formava a massa dos escravos, teve dificuldade em se adaptar a sua 

nova situagao, sem preparagao adequada, sem ajuda dos governos, 

e a porcentagem elevada de sua criminalidade e o sinal disso" (96). 

"Mas, se em vez de falarmos de um modo geral da criminalidade se- 

gundo a cor, distinguimos os diyersos tipos de crimes, veremos que 

para os 49 homicidios da Capital, em 1898, nao houve senao 4 de 

brasileiros de cor. O que quer dizer que a criminalidade sangrenta 

do negro, como tinhamos suposto antes, era uma rea^ao contra a es- 

cravidao e nao um trago racial. A nova criminalidade, feita de fur- 

tos, de alcoolismo, de vagabundagem, etc., e uma reagao contra as no- 

vas condigoes sociais do negro abandonado na grande cidade, em con- 

correncia com o imigrante e quase sempre vencido por este. Mudan- 

do a estrutura da sociedade, a forma de criminalidade muda. Mas 

nada nos permite pensar numa agressividade inata ou num instinto 

de. roubo, muito pelo contrario" (97). No periodo que vai de 1904 a 

1914, a estatistica criminal consigna as seguintes oscilagoes: 

(95) — Dos quais 6.266 estrangeiros. 
(96) — Segundo supomos, seria precise levar em conta, tamb^ro, a propensao dos 

agentes da lei em classificar como "negros", indiscriminadamente, mula- 
tos mais ou menos escuros. 

(97) — Roger Bastide, A Criminalidade Negra no Estado de S5o Paulo, op. cit.; 
dados extraldos das pp. 5-6 e citagao da p. 6. 



Brancos 

Capital Interior 
Mulatos 

Capital Interior 

Negros 

Capital Interior 

1904 ... 

1905 ... 

1906 ... 

1912 ... 

1914 ... 

9.403 

8.094 

6.022 

8.427 

8.368 

8.008 

9.396 

10.116 

2.061 

1.317 

1.180 

1.382 

1.453 

3.100 

3.243 

3.416 

2.668 

1.911 

1.518 

1.986 

1.780 

3.591 

4.301 

4.349 

Comentando esses dados, escreve Roger Bastide: "Nao possuimos, 

infelizmente, estatisticas da populagao segundo a cor para esta epo- 

ca. Mas se aceitarmos, como varios autores permitem, uma porcen- 

tagem de 75% de brancos, 15% de mulatos e 10% de negros, obte- 

remos em 1906, para a Capital: 

Criminalidade — Brancos — 69%; Mulatos — 14%; Negros — 17%. 

E para o interior: 

Criminalidade — Brancos — 57%; Mulatos — 19%; Negros — 24%. 

O que parece indicar uma desorganizagao do "estatus" do mulato, 

pelo menos no interior, uma melhoria do branco e uma queda do 

negro.. 

E para 1914: 

Capital: Brancos — 71% (-f 2%); Mulatos — 12% (— 2%); Negros 

— 17% (— 7%). Mas tudo isto, devido a falta de recenseamento 

demografico segundo a cor, nao passa de pura hipotese sem grande 

fundamento" (98). Essas indicagoes sugerem a existencia de peque- 

nas desproporgoes entre as taxas de criminalidade e de distribui- 

gao de populagao segundo a cor, presumivelmente explicaveis por 

desajustamentos socio-economicos cronicos. Ao que se pode supor, 

no entanto, esses numeros, com as porcentagens correspondentes, dao 

apenas uma palida ideia da importancia assumida pela "vadiagem", 

pela "malandragem" e pela "criminalidade profissional" como al- 

ternativas de ajustamento as condigoes anomicas de existencia, im- 

perantes de modo permanente no "meio negro". 

Essa breve sondagem sobre os problemas sociais enfrentados pe- 

la "populagao de cor" paulistana nas tres primeiras decadas deste 

seculo patenteia que o "drama do negro" langava raizes na precarie- 

dade de sua situagao economica, mas eclodia, substancialmente, co- 

OS) — Idem; dados extrafdos da p. 6 e citagao das pp. 6-7. As diferengas indica- 
das entre pardnteses, em 1914, foram computadas em relagao «is porcen- 
tagens de 1906. 
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mo uma crise de ordem institucional. Pelo que nos e dado apurar 

atualmente, essa crise nao provinha, apenas, do carater subito da 

transplantagao ou da impropriedade e da rigidez da heranga cultural 

transplantada do antigo mundo rustico. Outros fatores intervinham 

•de TOodo dinamico, devastadoramente, situando-se em prlmeiro pia- 

no as dificuldades em superar o estado de anomia, resultante da ma- 

neira tangencial em que o escravo e o liberto conseguiam partilhar 

das formas de vida social organizada da sociedade brasileira. Bern 

ponderadas as coisas, os setores migrantes da "populagao de cor" trans- 

plantavam uma heranga cultural em que um minimo de desorgani- 

zagao cronica, em todos os nlveis da vida social, constituia regra in- 

variavel. Embora essa condigao nao fosse desvantajosa na adapta- 

gao aos quadros ecoldgicos da economia de subsistencia e na compe- 

tigao com os brancos no estilo social de vida correspondente, ela se 

■convertia num obstaculo verdadeiramente fatal a absorgao do negro 

e do mulato ao mundo economico, social e cultural da cidade — e de 

uma cidade em expansao urbana acelerada, com base na substituigao 

populacional e em plena "revolugao burguesa", como Sao Paulo. A 

acomodagao pura e simples ao estilo individualista e competitivo de 

vida, emergente ou ja consolidado na cidade, requeria por si mesma 

plena eficacia no dominio daquelas formas sociais de vida organiza- 

da. Ora, o negro e o mulato pretendiam mais que isso, vinham ani- 

mados por uma "sede secular de justiga", que os impelia a terem 

aspiragoes ardentes de classificagao profissional e de ascensao social. 
Por ai se ve que quanto maior fosse o afa de "ajustar-se ao mundo 

urbailo" (mantidas estaveis as condigoes economicas e socio-cultu- 

rais apontadas), mais graves e incontornaveis seriam os "desajusta- 

mentos" decorrentes. Em outras palavras, era tao acentuada a debi- 

lidade da "populagao negra" no dominio das tecnicas sociais que as- 

seguram o controle efetivo das condigoes de vida urbana, que ela nao 

•dispunha de meios para suscitar e amparar sequer as tendencias indi- 

viduals de corregao ativa dos efeitos negatives do estado imperante 

de anomia. Os resultados da analise sociologica dos problemas so- 

ciais, acima desenvolvida, comprovam fartamente essa conclusao. To- 

davia, ela se evidencia com maior clareza, desse angulo, se conside- 

rarmos as flutuagoes dos suicidios segundo a cor no periodo consi- 

derado. Em uma penetrante investigagao sobre o assunto, Roger Bas- 

tide consigna os seguintes dados sobre a evolugao dos suicidios na 

Capital segundo a cor (99): 

(99) —• Roger Bastide, "Os Suicidios em Sao Paulo, Segundo a Cor", dados coli- 
gidos sob a orientagao de Gioconda Mussolini, op. cit., pp. 1-49; dados ex- 
traidos das pp. 12 e 19. Os dados at§ 1904, com as conclusoes pertinentes, 
foram tornados do trabalho de Jos^ de Alcantara Machado, Suicidios na 
Capital de Sao Paulo (1876-1904), Gerke, Sao Paulo, 1905. 
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Brancos Mulatos Negros 

1891-1895 

1896-1900 

27 

32 

45 

298 

138 

480 

6 

16 

20 

11 

20 

19 

4 

6 

17 

6 

14 

15 

1901-1904 (100) 

1917-1920 

1921-1925 

1926-1930 

Analisando esses dados, Roger Bastide descobriu que, em niimeros 

relativos, em 1894 teriamos 0,46 suicidios de brancos para 10.000 

brancos; 1,38 suicidios de mulatos para 10.000 mulatos; e 1,35 sui- 

cidios de negros para 10.000 negros. Portanto, no primeiro periodo, 

"e, sem duvida, o homem de cor que mais se mata; o aumento dos 

suicidios de brancos provem, apenas, do fato de serem os brancos 

infinitamente mais numerosos, por causa da imigragao constante. 

E entre a gente de cor a melhoria do negro e patente, passando de 

2,41 em 1876, para 1,35 em 1894. O mulato, pelo contrario, ve sua 

porcentagem se elevar de 0,98 a 1,38" (101). O autor explica esses 

fenomenos atraves das ocorrencias relacionadas com a transplanta- 

gao do negro e do mulato da zona rural para a cidade e pelos efei- 

tos negatives de sua competigao com os brancos, principalmente 

com os imigrantes. "Apenas, tinha o negro de lutar aqui com a con- 

correncia do estrangeiro e, nessa luta, devia operar-se uma sele- 

gao que, em geral, eliminava o negro em proveito do portugues e 

do italiano. A expansao urbana, portanto, nao foi favoravel ao des- 

cendente de africanos. Se acrescentarmos a isso o efeito da lei psi- 

cologica do ritmo, segundo a qual toda agao intensa se faz acom- 

panhar de reagao, compreendemos como, depois de um periodo de 

trabalho forgado e duro, o negro desejou viver, ao menos algum 

tempo, sem fazer nada, procurando, apenas, satisfazer as suas ne- 

cessidades de subsistencia. Mas e impossivel manter uma tal atitu- 

de numa cidade onde a luta pela vida toma, sem cessar, os aspec- 

tos mais asperos. O negro via-se rejeitado a mendicancia e a va- 

gabundagem. Sua tendencia ao suicidio nao exprime, pois, qualquer 

carater racial, pois ja vimos, na Africa, a pouca importancia das 

mortes voluntarias, mas, sempre, uma situagao social. Ontem era 

a resistencia a escravidao, agora a crise de sua libertagao brusca e 

de sua transplantagao para uma existencia sem nenhum prepara 

(100) — Dai at6 1917, os dados estatisticos nao consignaram descriminagdes quan- 
to k cdr. No que se refere aos suicidios de brancos, sao estrangeirosr 
1917-1920, 102; 1921-1925, 141; 1926-1930, 151. 

(101) — Roger Bastide, op. cit., p. 13. 
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previo" (102). A interpretagao dos suicidios dos mulatos e que nos 

coloca, porem, diante das causas que nos interessam de perto. Ro- 

ger Bastide mostra como a "posigao marginal" do mulato, ansioso 

por classificar-se e ascender na estrutura social, mas continuamente 

barrado em seus intentos, conduzia as frustra^oes que explicariam 

suas tend§ncias ao suicidio. "Suas ambieoes eram grandes e dupla- 

mente justificadas pelo sentimento que possuia de suas qualida- 

des intelectuais, de sua inteligencia viva e penetrante, pelo esforgo 

que fazia de se elevar mais e mais. No entanto, conforme o grau 

de sua coloragao, se chocava contra certos preconceitos, tanto mais 
dolorosos quanto nao se manifestavam abertamente, mas sob uma 

forma sutil e como que hipocrita. Muitos suicidios de mestizos sao 

o desenlace de um longo drama interior" (103). No periodo seguinte, 

de 1917 a 1930, parece que a distribuigao dos suicidios tende a equi- 

librar-se de acordo com a proporgao dos grupos de cor na populagao 

global. "Mas, se, em vez de opor o homem de cor ao branco, distin- 

guirmos o preto do mulato, entao as coisas mudam. De fato, costu- 

ma-se pensar que os pretos constituem cerca de 1/3 da populagao de 

cor, por causa da mistura das ragas, que aumentou o numero dos mu- 

latos. Portanto, os suicidios dos pretos em relagao aos dos mulatos 

deveriam ser: 

de 1917 a 1926, 17; mas, sao 20; 

de 1927 a 1936, 24; mas, sao 31; 

de 1937 a 1941, 32; mas, sao 38. 

Sem duvida, os nossos dados permanecem hipoteticos. Parece entre- 

tanto que o preto, apesar dos seus progresses, continua a ser sempre 

a grande vitima" (104). O que importa, ainda aqui, sao as eviden- 

cias conclusivas. Roger Bastide acentua, reiteradamente, que os fa- 

tores sociais e que permitem explicar as tendencias ao suicidio do 

negro e do mulato em Sao Paulo, prevalecendo sobre os fatores psi- 

quicos e inter-mentais (105). Seguindo essa linha de interpretagao, 

teriamos de procurar nas decepgoes e na maior desilusao do negro as 

razoes de sua maior propensao ao suicidio. No fim das contas, volta- 

riamos ao ponto de partida desta discussao. Nao seriam os efeitos 

psicopaticos ou sociopaticos dos desajustamentos sociais, em si mes- 

mos, que alimentariam as tendencias suicidogenas descritas. Mas, 

algo que engendrava e se escondia por tras desses desajustamentos: 

(102) — Idem., p. 14. 
(108) — Idem, p. 15. 
(104) — Idem, pp. 18-19. A inclusao da referencia a dados posteriores foi feita pa- 

ra nao cortar, indtilmente, a transcrkjao do texto citado. 
(105) — ver, a respelto, op. cit., esp. p. 40 e sets. 
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o desejo incoercivel do negro e do mulato de "ser gente", de compar- 

tilhar do estilo de vida, das garantias sociais e dos privilegios dos 
ikbrancos". 

Ve-se, pois, o alcance heuristico do suicidio para a interpreta- 

gao sociologica da situagao do negro e do mulato em Sao Paulo, nessa 

fase decisiva da consolidacao do regime competitivo e da nossa pri- 

meira revolugao industrial. Trata-se de um numero relativamente 

reduzido de casos; ademais, de casos mal conhecidos. Nao obstante, 

eles nos obrigam a ir ao fundo das coisas. Nao ha duvida de que o al- 

coolismo, a prostituigao, a malandragem, etc., constituiam sintomas de 

desajustamento social. Tambem e facil apontar a relagao existente 

entre tais desajustamentos e um estado de espirito, que poderia con- 

verter a vida em um fardo muito pesado. Acontece, porem, que o 

proprio suicidio fazia parte dessa linhagem sem fim de desajusta- 

mentos, exprimindo a que extremes eles podiam conduzir os indi- 

viduos quando estes ultrapassavam, consciente ou inconscientemente, 

os limites dos pontos de tensao. Sendo assim, em que consistiria o 

valor interpretativo de uma formula que se limitasse a explicar o 

suicidio atraves de suas ligagoes com os demais desajustamentos so- 

ciais? Muito mais importante, em termos da interpretagao sociolo- 

gica, seria reter aquilo que se poderia chamar de fator socio-dina- 

mico topico ou crucial, que aparece, em grau variavel, em todas es- 

sas manifestagoes de desajustamento social, fisse fator nao e (nem 

poderia ser) o desajustamento em si mesmo — ja que o desajusta- 

mento provinha dele e o externava em grau variavel (sendo que, nos 

casos de suicidio, de uma forma extrema). Como sugere Bastide, em 

sua tao brilhante quao solida analise, esse fator era de natureza so- 

cial e nascia da interagao que se estabelecia entre as impulsoes psico- 

sociais, que orientavam o comportamento dos "homens de cor", e a 

selegao negativa dessas impulsoes pela sociedade. O modo pelo qual 

o "meio negro" se incluia na ordem social estabelecida impedia a li- 

vre manifestagao, o desenvolvimento normal e a satisfagao constru- 

tiva de tais impulsoes, dando lugar a decepgoes e a frustragoes in- 

controlaveis. 

O mesmo processo se repetia nos demais desajustamentos; e e 

esse processo que nos interessa. file mostra-nos o negro e o mulato 

presos numa teia de contradigoes insoluveis, nas quais emergia len- 

tamente e acabava por florescer o "longo drama interior", de que os 

diversos desajustamentos sociais apontados constituiam o "desenla- 

ce". Qualquer que seja o desajustamento que se considere, o polo 

dinamico e por assim dizer o "multiplicador" do processo vinha a ser, 

invariavelmente, o anseio de classificar-se economica e socialmente, 

de "contar como gente", que compelia o negro e o mulato a identifi- 



— 175 — 

carem-se e a desejarem, irrefreadamente, os modelos de comporta- 

mento, os valores sociais e o estilo de vida dos "brancos". As debi- 

lidades institucionais do "meio negro" e os mecanismos organizato- 

rios da sociedade inclusiva operavam como o polo constritor, que 

opunha resistencia a esses anseios, selecionando-os, neutralizando-os 

ou pervertendo-os. No conjunto, portanto, certas disposigoes basicas 

de "ajustamento normal" e que desempenhavam consideravel impor- 

tancia dinamica na organizagao e no desenvolvimento do processo 

analisado. O "desenlace" sociopatico provinha de duas circunstancias 

fundamentals (e da combinagao variavel delas entre si): ou os indi- 

vlduos nao estavam socialmente aptos a coloca-las em pratica (em 

virtude de inconsistencias dos mecanismos de socializagao ou de so- 

lidariedade social do "meio negro" e da sociedade inclusiva); ou as 

condigoes de ajustamento, com que se defrontavam nos diferentes 

niveis de interagao social organizada (do "meio negro" a sociedade 

inclusiva), repeliam-nas inexoravelmente, de modo parcial ou total. 

Tudo isso demonstra que vem a ser capital conhecer-se as vias pelas 

quais o negro e o mulato tinham acesso aquelas disposigoes de ajus- 

tamento, bem como porque eles proprios sentiam tantas dificuldades 

■em manipula-las socialmente (106). 

Isso significa, em outras palavras, que devemos dar maior aten- 
^ao as influencias socializadoras que modelavam a personalidade do 

negro e do mulato. Esta fora de duvida que a familia constituia a 

unica instituigao que operava universalmente no "meio negro", com 

condigoes para organizar e orientar a manifestagao dessas influen- 

cias. Doutro lado, a operagao de influencias socializadoras mais am- 

plas, organizadas e orientadas pela sociedade inclusiva (como atra- 

ves das escolas), dependia estreitamente do grau de integragao e de 

estabilidade do grupo domestico. Onde este nao atingiu um minimo 

de unidade e de persistencia, a "crianga negra" nao teve possibili- 

dade de receber aquelas influencias; inversamente, onde o grupo do- 

mestico alcangou um minimo de integragao e de estabilidade, a ab- 

sorgao dos mecanismos de socializagao da sociedade inclusiva tornou- 

se mais intensa e eficaz. For isso, a "familia negra" teve uma inter- 

vengao ativa no referido processo, embora a qualidade dessa inter- 

vengao oscilasse, irregularmente, de um extreme "altamente desfavo- 

ravel" a outro, "relativamente favoravel", passando por um ponto 

medio de "quase neutralidade". Nao obstante, pela participagao de 

varias situagoes de vida, a crianga e o jovem estendiam e reforgavam 

a aprendizagem dai resultante, assimilando aos poucos, mas de mo- 

<106) — No capitulo seguinte serao focalizados, com maior amplitude, as condi- 
goes e os fatores sdcio-culturais que interferiam, negativamente, na selecao 
das referidas disposigoes de ajustamento. 
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do inevitavel, as disposi^oes de ajustamento pelas quais se tornavam 

"homens de sua sociedade" e do "seu tempo". 

Como ja assinalamos, porem, o negro e o mulato sairam da so- 

ciedade escravocrata e senhorial sem possuir um dominio amplo e 

complete das formas institucionais de vida social organizada da "ra- 

ga dominante". Suas experiencias com a familia integrada, em con- 

formidade com o estilo de vida e os modelos organizatorios consa- 

grados culturalmente, eram recentes, superficiais e contraditorias. 

Tal limitagao nao surgia como um obstaculo nas zonas rurais, onde 

a economia de subsistencia e os padroes de vida rustica simplifica- 

vam os requisites estruturais e funcionais a que devia responder, di- 

namicamente, o padrao de integragao da familia. No entanto, tendo- 

se em vista o "back-ground" economico, cultural e historico-social 

da cidade de Sao Paulo, essa limitagao apresentava-se, sem exagero, 

como verdadeiramente catastrofica. Numa sociedade de classes em 

formagao, a familia vinha a ser o principal e, por vezes, o unico pon- 

to de apoio grupal com que contavam os individuos. Sem um mi- 

nimo de cooperagao e de solidariedade domesticas, ninguem podia 

veneer naquela "selva selvagem"; a "competigao individualista", ir- 

refreada ou nao, requeria um complexo substrato institucional, de 

que a familia integrada constituia o patamar. Os exemplos dos imi- 

grantes sao conclusivos, pois entre eles a familia sempre servia, di- 

reta ou indiretamente, de alicerce a rapida ascensao economica, so- 

cial e politica. Embora a familia integrada nao pudesse criar nem 

fomentar, por si mesma, as oportunidades de classificagao profissio- 

nal e economica, e indiscutivel que ela se erigia em uma especie de 

regulador do aproveitamento otimo dessas oportunidades. 

Ora, a transplantagao afetou severamente o curso do desenvolvi- 

mento da "familia negra". Nao se pense que isso ocorreu porque a 

mudanga tenha sido demasiado subita e rapida. As razoes sao mais 

profundas. De um lado, e preciso considerar que a absorgao dos mo- 

delos institucionais brasileiros de organizagao da familia mal se ti- 

nha iniciado. A instabilidade economica e social da "populagao de 

cor" no mundo urbano prejudicou de varias maneiras essa tendencia, 

retardando-a, solapando-a ou pervertendo-a gravemente. De outro 

lado, mesmo os que traziam maior experiencia autonoma do estilo 

de vida do homem livre, tambem estavam irremediavelmente presos 

ao clima rustico do nosso passado rural. Procedentes do campo ou da 

cidade, daqui ou de fora, o marco comum dos varios segmentos da 

"populagao de cor" era a rusticidade — quer ela fosse polida e dis- 

fargada (como acontecia com o negro e o mulato do "sobrado"); quer 

ela fosse rude e franca (como sucedia com o negro e o mulato do 

"eito"). Em conseqiiencia, os circulos dessa populagao, que conse- 
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guiram proteger-se atras de certas fungoes minimas da famllia in- 

tegrada, nem por isso estavam mais aptos para inserir-se na socieda- 

de urbana e industrial em expansao. Por causa de sua rigidez, ela 

resguardava o "padrao de vida ordeira" mas a custa de um isola- 

mento maior do elemento negro e mulato. Ela sintonizava-se mal 

com o ambiente e deixava de diferenciar-se atraves de suas trans- 

formacoes. Em vista disso, e patente que a transplantagao introdu- 

ziu influencias adversas a consolidaeao da familia no "meio negro", 

ao mesmo tempo que restringiu ou anulou a eficacia adaptativa dos 

modelos de organizagao da familia, herdados do passado rustico. . 

Aqui, nao nos interessam todos os aspectos das peripecias da 

evolugao da "familia negra" no periodo considerado. Os objetivos da 

presente analise exigem, apenas, que examinemos as inconsistencias 

dessa instituigao que interferiam de modo sociopatico na ordenagao 

das relagoes dos sexos, na socializagao dos imaturos e no controle 

das geragoes adultas. Como a exposigao precedente contem farta 

transcrigao de dados, que ilustram instancias criticas do "mau" e do 

"bom" funcionamento dos lagos familiares no "meio negro" paulista- 

no, julgamos, outrossim, que nao haveria inconveniencia em impri- 

mir um teor mais abstrato a condensagao dos resultados sociologica- 

mente relevantes da analise desenvolvida. 

A "familia negra", tal como ela se manifesta em Sao Paulo du- 

rante as tres primeiras decadas deste seculo, poderia ser definida 

como uma familia incompleta. E' impossivel, em nossos dias, deter- 

minar a freqiiencia segundo a qua! os varios arranjos estruturais se 

repetiam. Mas, parece fora de diivida que o arranjo mais freqiiente 

consistia no par, constituido pela mae solteira ou sua substituta even- 

tual, quase sempre a avo, e seu filho ou filhos. Em segundo lugar, 

viriam os casais "amasiados" com o filho ou filhos dos dois conjuges 

(de sua uniao ou de amasiamentos anteriores). Por fim, os casais 

constituidos segundo os arranjos matrimoniais sancionados legalmen- 

te. Entao, a familia tanto podia tender para um elevado grau de in- 

tegragao e de estabilidade (como ocorria, normalmente, entre os 

"negros ordeiros", tambem chamados na tradigao cultural como "ne- 

gros de elite"); quanto podia exibir graus variados de desintegragao 

e de instabilidade. Cumpre assinalar, doutro lado, que o amasiamen- 

to nao representava, por si mesmo, um obstaculo a estabilidade es- 

trutural e a normalidade funcional. Varios casos conhecidos revelam 
que alguns negros "direitos" e "ordeiros", ferranhamente apegados 

ao codigo tradicionalista e a sua rigida etiqueta, punham em prati- 

ca, conspicuamente, esse tipo de arranjo matrimonial. Nesses casos, 
somente o estatuto legal introduzia alguma diferenga caracteristica 

com relagao a familia propriamente integrada e constituida segundo 
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os padroes dominantes na sociedade inclusiva. Em sentido inverse, 

familias que se organizavam de conformidade com as normas legais 

podiam exibir um grau de instabilidade e de desintegragao so com- 

paravel aos casais amasiados ditos "debochados". For ai se ve que 

a sensibilidade para com a pressao exterior, que impunha a assimi- 

lagao progressiva do casamento como um valor social basico — na 

tradigao cultural catolica ibero-brasileira e conforme ao codigo civil 

republicano — estava longe de possuir um denominador comum e um 

produto medio. Tendo-se em vista sua composigao morfologica, essa 

familia tan to podia compreender o par (constituido pela mae e seu 

filho ou pelos dois conjuges), quanto podia abarcar um numero bem 

maior de pessoas. As alternativas mais freqiientes, sob esse aspecto, 

dizem respeito: 1.°) ao que se poderia chamar de uma tendencia pa- 

ra o padrao da familia conjugal moderna (familias que abrangiam o 

casal e seus filhos); 2.°) ao que se poderia descrever, com proprie- 

dade, como familia composta (trata-se de um efeito da propensao ao 

apinhamento e a promiscuidade nas habitagoes sobre a composigao 

da familia). As indicagoes dos informantes distinguem este tipo de 

familia e os casais amasiados em que o marido ou o companheiro era 

"malandro contumaz" como sendo as "familias desorganizadas". To- 

davia, o apinhamento e a promiscuidade nem sempre se associavam 

a uma "vida debochada" e a incontinencia sexual. Especialmente nos 

casos em que a familia composta estava correlacionada a extrema 

pobreza e ao padrao de vida rustica do "negro ordeiro", ela abran- 

gia casais consangiiineos pela linha paterna (eventualmente, ape- 

nas, pela linha materna) e todos conviviam "com o maior respeito". 

Alguns informantes acentuaram que o passado do negro e do 

mulato teria muito que ver com suas atitudes perante o casamento 

e a organizagao da familia. Assim, os chamados "negros do eito" se- 

riam mais rusticos. Mai conheciam o acasalamento e tan to o homem, 

quanto a mulher nao sabiam, propriamente, o que seria um lar. Ja 

o "negro do sobrado", em contacto mais intimo com a "familia do 

senhor", teria "mais traquejo" nesse assunto. Nao so valorizavam o 

casamento como uma "distingao social", como haviam adquirido cer- 

tas nogoes essenciais sobre as obrigagoes e os direitos reciprocos dos 

conjuges. A mulher, principalmente, aprendera no minimo a arru- 

mar a casa, a cozinhar bem e a viver com o conforto possivel em seu 

nivel de pobreza. O homem, por sua vez, saberia lidar melhor com a 

mulher e os filhos, atraindo amigos selecionados para casa e preo- 

cupando-se com o futuro dos seus. Essas ideias tambem poderiam 

ser projetadas nas diferengas entre "negros" e "mulatos", pois mui- 

tas familias recrutavam os escravos que ficavam na sua intimidade 

entre os "mais claros" e "inteligentes". O que quer dizer que ela se 
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relacionaria com a experiencia acumulada socialmente na condigao 

de "liberto", ja que o numero de mulatos livres sempre foi maior 

que o de negros na Capital. Embora as evidencias demonstrem que 
o tipo de integragao ao meio domestico da familia branca fosse de- 

veras importante, nao parece que a relagao entre o presente e o pas- 

sado, no sentido apontado, fosse tao relevante para a integragao ou 

a desintegragao da "familia negra". A razao e simples. A extrema 

mobilidade da "populagao de cor" da Capital fez com que as camadas 

mais antigas dessa populagao se dispersassem intensa e extensamente, 

no decorrer da desagregagao do regime servil e da formagao da so- 

ciedade competitiva em Sao Paulo. Os resultados das nossas inda- 

gagoes sugerem que duas condigoes merecem ser consideradas mais 

relevantes. Primeiro, o tempo de permanencia na zona rural e as 

oportunidades concomitantes de "vida em familia". Os negros e os 

mulatos que tiveram essa oportunidade e se transplantaram ja casa- 

dos (ou amasiados) para Sao Paulo compartilhavam de certas con- 

vicgoes (como a "obrigagao" de sustentar a mulher ou de viver com 

ela, de cuidar dos filhos, de manter a vida domestica de modo "de- 

cente", etc.) e estavam mais propensos a enfrentar os sacrificios im- 

postos pela manutengao da familia. Segundo, a influencia difusa e 

surda do imigrante, especialmente do italiano. O negro e o mulato 

descobriram no convivio ou na observagao da "vida do italiano" a 

importancia da familia. A inseguranga economica e a debilidade de 

certos lagos sociais impediram uma imitagao rapida e construtiva dos 

comportamentos do imigrante. Mas, langaram enorme luz sobre as 

fontes profundas da desorganizagao imperante no "meio negro" e o 

que se devia fazer para corrigi-los realmente. Acresce que os efei- 
tos destas duas condigoes — o desenvolvimento previo de expe- 

riencias na vida familiar organizada e o impacto dos exemplos dos 

imigrantes — misturavam-se inextricavelmente. O negro ou o mu- 

lato "ordeiros", propensos a "respeitar" a familia, nos poroes ou nos 
cortigos podiam ser estimulados nessa diregao. A presenga de bran- 

cos "estrangeiros", com vida familiar estavel e organizada, estabe- 

lecia um ponto de referencia que dava um novo sentido aquela 

propensao. Na ansia de serem "respeitados" por esses vizinhos, fa- 

ziam ouvidos moucos as recriminagoes e as opinioes, por ventura 

correntes no "meio negro", a respeito da inutilidade dos sacrificios 

impostos pela "dedicagao a familia". 

De qualquer forma, apenas uma minoria da "populagao negra" 

encarava o casamento como um valor social e seguia a risca um es- 

tilo de vida compativel com a estabilidade da familia integrada. A 

maioria repelia ambas as coisas e a separagao que dai resultava 

era tao marcante, que o individuo que passasse de um mundo a ou- 
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tro sofria uma especie de deslumbramento. Numa das historias de 

vida, deparamos com o seguinte depoimento: "Os ensaios [de dan- 

gas] eram realizados as tergas-feiras. Certa vez caiu num feriado 

e o salao foi alugado para um baile de uma sociedade de negros. 

J\T6s nao sabiamos e fomos para la na bora do costume. Os meus 

companheiros foram embora, mas eu vi uns conhecidos de vista e 

fiquei olhando da porta, meio embasbacado, numa especie de ex- 

plosao de alegria. Eram homens e mulheres de maneiras delicadas 

e finas. O pedido de uma contradanga era cerimonioso e respeito- 

so. Os pares rodopiavam elegantemente pelo salao. Sabia que ha- 

via bailes de negros, mas nao que fossem tao em ordem. Vi que 

nao precisava [para dangar] sofrer aquelas restrigoes [encontradas 

na sociedade a que pertencia, de brancos, e na qual so podia dangar 

nos ensaios dos homens]. Apresentou-se a minha frente uma nova 

vida e surgiu o ideal de entrar naquele meio. Procure!, entao, um 

dos meus conhecidos de infancia, que vi la, e nao sosseguei ate con- 

seguir o meu intento". Antes, so conhecera o ambiente dos cortigos 

<e os "bailes de negros do Piques". Dai a sensagao que teve, de 

por-se em contacto com um mundo completamente novo e diferente. 

fisse contraste sugere algo de vital importancia. A maior par- 

te da "populagao de cor" nao estava plenamente envolvida e iden- 

tificada com os valores sociais, que incluiam o casamento, a fa- 

milia e as obrigagoes domesticas na esfera axiologica basica da cul- 

tura da sociedade inclusiva. Em conseqiiencia, um rapaz negro ou 

mulato podia "dar em cima" de uma moga da mesma cor. Se esta 

correspondesse e se deixasse seduzir, ele a largaria ao proprio des- 

tine. Entendia-se que a moga "infelicitada" "nao servia para casar" 

— "se deixou um, deixa outro", era o raciocinio do rapaz, muitas 

vezes empenhado em aumentar sua "colegao de cabagos"; "nao fico 

com restos dos outros", era o raciocinio dos demais. Em suma, "nin- 

guem se casa com uma mulher que perde o cabago". Na medida 

em que a virgindade nao constituia um valor social, esse trago nao 

deixava de ser extremamente sociopatico. Os comentarios das vizi- 

nhas e a reagao dos pais evidenciam que, em regra, a ocorrencia 

era recebida com relativa naturalidade. Portanto, a norma servia 

para acobertar a frustragao sistematica, pelos homens, dos deveres 

resultantes da aventura pre-matrimonial. Dai a conjugagao sinto- 

matica do namoro, com a sedugao fisica e a rejeigao do casamen- 

to. Varios casos demonstram que o jovem preferia "pegar cadeia" 

a casar-se; e que, com freqiiencia, nao dispunha de condigoes eco- 

nomicas para "sustentar a casa", mesmo com a colaboragao da mu- 

lher. Os informantes usaram o termo "irresponsabilidade" para 

designar os comportamentos descritos. E ele e preciso, desde que 
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se entenda que a falta de ego-envolvimento e de identificacao com 

os valores sociais em causa teria de acarretar a frustragao siste- 

matica das expectativas de comportamento consagradas socialmen- 

te; Um dos exemplos permite acentuar bem esse aspecto: um jo- 

vem "fizera mal" a namorada e, de acordo com a norma, recusou- 

se a casar. O pai da moga procurou-o. Nao o obrigou a nada. Dis- 

se-lhe, apenas, o que representava o seu comportamento e as con- 

seqiiencias previsiveis de sua "falta de responsabilidade". O rapaz 

"convenceu-se" e casou com a moga. O exemplo mostra muito bem 

que as inconsistencias da socializagao previa podiam ser corrigidas. 

Ko entanto, a tradigao cultural nao favorecia o processo. O rapaz 

que agisse assim nao se olhava nem era visto pelos outros como 

^esperto". Seria "correto", mas nesse assunto esse epiteto equiva- 

lia a "trouxa". Uma informante relatou o caso de um jovem que 

se casara com uma "moga infelicitada". file se apaixonou por ela. 

Contudo, ela "endireitara" depois do primeiro erro: nao Ihe deu "ne- 

nhuma liberdade" e so consentiria em "manter relagoes sexuais" 

depois de casada, Pareceu-lhe que nao haveria "nada de mal" era 

casar-se. Depois do casamento, enfrentou comentarios sarcasticos e 

maliciosos de amigos e conhecidos. file ficara com "restos dos ou- 

tros". Estava sem saber como agir e "desesperado". No conjunto, o 

contexto da situagao consagrava uma conduta sexual extremamen- 

te leviana por parte do homem. O curioso e que a contrapartida 

dessa norma permitia a mulher o direito equivalente e que nao exis- 

tiam mecanismos repressivos de corregao de seus efeitos nocivos. 

Quanto ao primeiro ponto, e ilustrativo o caso de uma jovem que 

se apaixonou por um rapaz mas "nao foi correspondida". Ela nao 

teve duvidas em tomar as iniciativas necessarias para lograr seus 

dntentos. O rapaz, por sua vez, disse-lhe abertamente que "amava 

outra mulher" e ia casar-se com ela. Isso nao serviu de impecilho. 

A jovem, apesar de virgem, entregou-se "sem pretender nada". Se- 

gundo o informante, sentia-se feliz em ter essa oportunidade de 

pertencer ao homem a quern amava. Quanto ao segundo ponto, nao 

so os mecanismos legais eram esquecidos ou nao funcionavam ca- 

balmente, como o prdprio individuo se reservava o direito de agir 
^como entendesse". Um dos exemplos merece ser apontado. O ra- 

paz "infelicitou" a moga e recusou-se, como de praxe, a casar-se. 

Mas, ela engravidara e "o filho era mesmo seu". Casou, "contra a 

vontade". Depois do casamento, vivia com a mulher, levando "a 

vidinha de sempre". Ou seja, gastava consigo o dinheiro que ga- 

nhava, dispunha livremente do tempo, freqiientava os bares e os 

botequins ou "fazia as suas farras" como antes. A mulher tinha de 

trabalhar para sustentar a casa e o filho. 
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Tais deficiencias precisam ser compreendidas como parte da he- 

ran^a da escravidao. Elas nao surgem como o desvio sociopatico de 

um padrao. Mas, como uma debilidade institucional tipica. A au- 

sencia de socializagao apropriada para os papeis socials de "namo- 

rado", de "noivo" ou de "marido" produzia, certamente, efeitos so- 

ciopaticos. Contudo, e importante assinalar que se tratava sobretudo 

de uma contingencia. A "irresponsabilidade" nao nascia de uma pro- 

pensao natural e irreprimlvel para a "leviandade sexual". Provinha, 

claramente, da inexistencia de padroes de comportamento e de me- 

canismos sociais de controle que assegurassem a difusao e a obser- 

vancia, no "meio negro", de certos valores universais da sociedade 

inclusiva, Essa explicagao tambem e valida com referenda a ou- 

tros ajustamentos, que envolviam o homem e a mulher como "ma- 

rido" e "esposa" ou como "pai" e "mae". Acima relatamos um dos 

casos tipicos do "negro malandro". Depois de casar-se, continuou 

a cultivar os centres de interesse da vida de solteiro, disputando com 

os filhos o ganho da mulher e ate contaminando-a com "doengas ve- 

nereas". Trata-se de um caso extremo, mas que nao era raro. O 

homem nao discemia completamente as obrigagoes decorrentes da 

condigao de "chefe de familia" e para ele era natural que "suas ne- 

cessidades" contassem em primeiro piano. Os resultados de uma 

historia de vida mostraram-nos que um homem de "carater exem- 

plar" (em termos dos padroes de cultura da sociedade brasileira) 

agiu no mesmo sentido, embora por outros motives. Absorvido em 

"rodas boemias" em que se discutiam os problemas do negro em 

Sao Paulo, relegou a familia a piano secundario. No final das con- 

tas, foi abandonado pela mulher; a filha perdera-se e prostituira- 

se; e o filho passara, lentamente, da vadiagem a malandragem e a 

gatunagem. Com relagao a mulher, e curioso que a mae solteira 

procurasse livrar-se dos filhos, abandonando-os em instituigoes de 

caridade, dando-os ou entregando-os aos cuidados de terceiros para 

"nao perder a liberdade". Varies informantes deixaram patente que, 

em muitos casos, haveria ate anuencia dos patroes para que as em- 

pregadas criassem os filhos no servigo. Estas se recusavam, porque 

teriam de "ficar presas", tomando conta da crianga durante a noite. 

Doutro lado, como o homem, a mulher tambem se evadia, parcial ou 

totalmente, de suas "obrigagoes domesticas". O gosto de freqiientar 

bailes, de sair no Camaval ou de "luxar" podia acarretar gastos in- 

controlaveis pelo marido e que comprometiam economicamente o or- 

gamento da familia. Se fosse "contrariada", "embirrava" ate que seus 

"caprichos" fossem satisfeitos. Entre os casos registrados, um deles 

mostra que a mae solteira, quando gostava "de beber e de farrear", 

nao se impunha nenhuma limitag&o (negligenciou, por exemplo, de 
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tal forma a assistencia a filha menor, que esta foi seduzida e enca- 

minhada para a prostituigiao). O mais interessante, porem, e que, as- 
sim como nao "queria prender o homem contra a vontade" — mes- 

mo que servisse de parceira sexual dele ou fosse "mae de seus fi- 

Ihos" — tambem "nao se prendia a nenhum homem contra a vonta- 

de". Casada ou amasiada, se Ihe "desse na veneta", abandonava o 

homem — levando os filhos consigo (se existissem); deixando-os com 

ele; ou dando-os a algum parente "para criar". 
Por ai se ve que a inconsistencia e a labilidade dos lagos con- 

jugais se prendiam, diretamente, a falhas de socializagao da pessoa. 

Como a familia se achava em plena formagao, os indivi'duos nao ad- 

quiriam, antes do casamento, do amasiamento ou da vida sexual mais 

ou menos livre, associada a idade adulta, atitudes e comportamen- 

tos que suscitassem identificagoes ou lealdades relativamente fortes 

diante dos valores consagrados pela sociedade inclusiva e das obri- 

gagoes sociais deles decorrentes. A mesma razao fazia com que, de- 

pois do casamento, do amasiamento ou de uma ligagao "para ver no 

que vai dar", o convivio contlnuo das pessoas fosse insuficiente, por 

si mesmo, para corrigir e suplementar os lapsos da socializagao pre- 

via. Se nao interferissem outrns fatores, a estabilidade da uniao, a 

devogao reciproca e a predisposigao para o altruismo passavam a de- 

pender, largamente, dos lagos de simpatia, "Gostei dele ou dela'7, 

"deixei de gostar dele ou dela" funcionavam como o fundamento in- 

discutivel e inapelavel das decisoes que levavam o homem e a mu- 

Iher a "juntar" ou a "separar seus trapos". 

A composigao estrutural da "familia negra" tambem contribuia 

para precipitar e manter certas anomalias. As interferencias socio- 

paticas mais freqiientes associavam-se ao empobrecimento perma- 

nente do nucleo da familia. A ausencia do "pai" nao so impedia o 

funcionamento normal da instituigao, privada dos papeis masculi- 

nos do "marido" (ou "companheiro", "amasio", etc.), do "pai" e do 

"chefe da casa"; ela prejudicava, irremediavelmente, o equilibrio 

basico (tanto estrutural, quanto funcional) do agrupamento, fazen- 

do com que: 1.°) os demais papeis se concretizassem de modo de- 

formado; 2.°) se congestionassem as obrigagoes do membro adulto 

presente e responsavel (a "mae solteira" ou sua substituta eventual, 

quase sempre a "avo materna"); 3.°) prevalecesse um clima moral 

tao funesto para a ressocializagao desse membro, quanto para a so- 

cializagao dos imaturos. De tudo isso, resultava um conjunto de 

forgas e de influencias que atuavam no sentido de perpetuar inde- 

finidamente aquele estado extremo de desintegragao, em vez de con- 

tribuirem para a sua superagao rapida e definitiva. A sobrecarga 

das responsabilidades da mulher, sua incapacidade cronica de cor- 
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responder a todos os papeis sociais (masculinos e femininos), con- 

centrados na posi^ao de "mae solteira", e a inexistencia de meca- 

nismos basicos de solidariedade, que a compensassem da vida pe- 

nosa que se impunha, concorriam imperceptivelmente para identifi- 

ca-la com a personalidade-estatus que assim adquiria e estimula- 

vam-na a procurar nessa diregao as fontes de compensagoes possi- 

veis. Isso explica as atitudes de conformismo diante desse tipo de 

arranjo estrutural, sua enorme difusao e a propria propensao das 

mulheres a preservar os arranjos decorrentes. Muitas "maes sol- 

teiras" possuiam e mantinham filhos de duas, tres ou mais aventu- 

ras sucessivas. Doutro lado, o proprio "meio negro" nao contava 

com mecanismos de solidariedade e de compreensao para corrigir, 

compensar ou peio menos amparar eficazmente, no terreno mate- 

rial e no piano moral, a mulher e seus filhos. A solidao, a penuria 

e a humilhagao marcavam o caminho seguido pela mulher, que ti- 

vesse a coragem indomavel de ficar com "o fruto de suas fraque- 

zas" e de lutar pela sua sObrevivencia. Os proprios parentes, apenas 

eventualmente, podiam "auxilia-la" com algum dinheiro ou "confor- 

ta-la" com algum conselho. Mesmo nas "maiores afligoes", quando 

ela via, desesperada, seu destino renascer na filha, "infelicitada" 

por algum branco ou por algum namorado ou vizinho da mesma cor, 

eles nao sabiam senao condena-la por "deixar a menina largada". 

Nos maiores apertos, sequer podia apelar para o pai fisiologico das 

criangas, Ou nao sabia mesmo quem poderia ter sido; ou tomava 

por padrao de honra "nao contar para ninguem" (mesmo para o 

proprio filho), "nao amola-lo" e de "resolver sozinha seus proble- 

mas", Por acaso, somente, pela indiscrigao de algum parente ou co- 

nhecido, ficava o menor "sabendo quem era seu pai". Atraves de 

uma historia de vida podemos focalizar como isso ocorria: "Ate por 

volta dos 15 anos sabia apenas que ele [o pai] era rico e impor- 

tante, e isto mesmo, atraves dos italianos, pois sua mae "nao gosta- 

va de falar dele". Foi por iniciativa de M., um dos filhos do ita- 

liano, barbeiro de um salao do centro, do qual seu pai era fregues, 

que se viu a frente dele, embora, na ocasiao, nao soubesse quem 

era "aquele senhor". Tinham-no mandado levar um peru e uma 

carta, cuja resposta deveria esperar". "Apareceu um senhor, exami- 

nou-me bem e disse: "diga a seu patrao que esta entregue". Deu- 

me 10$000". "So depois, por intermedio da mulher de M., ficou sa- 

bendo quem era o senhor que vira". "Entao, compreendi a razao do 

exame". Isso nao adiantava muito; era apenas um "consolo". O pai, 

ausente ate essa data, assim continuaria. A maioria dos filhos nessa 

condigao, porem, nao tinha sequer o "consolo" de "saber quem era 

o pai". O estado de provagao da crianga era, portanto, ainda mais 
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complexo, pemicioso e insanavel. Tinha de "crescer ao leu", na "es- 

cola das ruas", pois a mae saia para o trabalho desde cedo, largan- 

do sobre os seus pequenos ombros a responsabilidade de olhar pela 

casa, por si proprio e de discernir, entre os companheiros mais ve- 

Ihos e os adultos, os que seriam "verdadeiros amigos" e os que gos- 

tariam de "tirar proveito" de sua ingenuidade. Se o acaso ajudasse, 

podia aprender alguma coisa ou arranjar, com pequena idade, um 

"patrao caridoso". Nada disso supriria a carencia de cuidados pa- 

ternos, a vulnerabilidade das relagoes com a mae e a total igno- 

rancia do que seria a condigao normal de "filho". A crianga, que so 

tangencial, deformada e esporadicamente se via tratada como tal 

pela mae, nos breves mementos em que ela permanecia em casa 

sem "cuidar da comida e da roupa", crescia polindo-se muito pouco 

como "pessoa". Esta claro que ignoraria a existencia e a utilidade 

de certos papeis sociais, em que adultos e imaturos se defrontam 

como "pai", "esposa-mae", "filho" e "filha". Mas, isso nao era o 

pior. Na "escola" em que se criava, raramente teria oportunidade 

de aprender a respeitar e a obedecer os outros por amor. Vigorava 

um codigo rudemente egoista e individualista: para sobreviver, o 

individuo precisava ser "sabido", mesmo nas relagoes com a mae ou 

com os irmaos. 

O congestionamento estrutural constituia outra alternativa em 

que a morfologia da "familia negra" produzia conseqiiencias socio- 
paticas. Contudo, ai o fator de perturbagao passava a ser contin- 

gente. O apinhamento de pessoas num espago reduzido pode pro- 

vocar — mas nao provoca necessariamente — uma diferenciagao so- 

ciopatica das condigoes de existencia ou do comportamento huma- 

no. O que conseguimos saber, a respeito, mostra que isso ocorria 

de fato. As interferencias sociopaticas do congestionamento estru- 

tural da "familia negra" prendem-se a lapses dos mecanismos de 

socializagao e de controle. Ou os pais nao se davam conta de que 

a maior discrigao seria insuficiente para cercar de completo sigilo 

suas atividades no coito. Ou os imaturos e principalmente os adul- 

tos permitiam-se "liberdades" que deveriam ser proscritas (pela 

propria iniciativa dos individuos; ou pela repressao dos outros). De 

qualquer maneira, as maiores vitimas eram os imaturos, que se ini- 

ciavam nos segredos do sexo por portas erradas ou serviam como 

repasto a concupiscencia de companheiros mais velhos ou dos adul- 

tos. Ja descrevemos esses fatos no devido lugar. Aqui, importa- 

nos mencionar sua significagao sociologica, em face do funciona- 

mento da "familia negra". O meio exterior circundante nao Ihe 

oferecia o suporte institucional necessario. Para funcionar normal- 
mente, a "familia negra" integrada deveria ser auto-suficiente. Nin- 
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guem impediria um "mau passo" de uma jovem; ou que um menor 

saciasse o apetite sexual do irmao mais velho, do padrasto ou de ou- 

tro adulto. Em compensagao, os comentarios fervilhavam depois, 

"marcando" bem as pessoas, especialmente a "vitima". O "sedutor" 

ou o "fanchona" nao seriam "mal vistos" — pelo menos, a ponto de 

"perder o conceito" na opiniao dos outros. A jovem "infelicitada" ou 

o menor "fresco" (ou simplesmente "trouxa"), podiam ficar marca- 

dos. Atras dos primeiros herois, viriam outros, que acabariam for- 

gando uma definigao sistematica: da jovem como "leviana" ou "fa- 

cil"; e do menor como "veado". Ora, os parentes nao ficavam im- 

passiveis. For pouco que fizessem, eles reagiam ao "falatorio" e pro- 

curavam intervir. Os "mais espertos", mudavam-se logo de lugar. 

Dizia-se que agiam assim para "esconder sua vergonha". No entan- 

to, procediam tambem por outros motives. A permanencia no mes- 

mo lugar constituia um desafio a "sorte". Todos sabiam que outros 

iriam tentar "tirar uma casquinha" ou "aproveitar tambem". Tais 

exemplos sao claramente ilustrativos. A "familia negra" carecia de 

condigoes proprias para funcionar normalmente, de acordo com os 

padroes estabelecidos no seio da sociedade inclusiva. Todavia, o 

"meio negro", longe de fomecer um suporte institucional para auxi- 

lia-la a preencher suas fungoes normais, desencadeava interferencias 

de teor sociopatico. Seja porque nao propiciava os mecanismos de 

reagao societaria que poderiam operar corretivamente, seja porque 

permitia, tanto passiva quanto ativamente, o livre florescimento de 

varias debilidades daquela instituigao. Com isso, os ajustamentos so- 

ciopaticos, que minavam a "familia negra" por dentro ou por fora, 

quase todos procedentes da socializagao insuficiente ou defeituosa, 

encontravam campo propicio para expansao, propagagao e forta- 

lecimento. 

For fim, a concentragao excessiva de obrigagoes nos papeis so- 

cials da mulher constituia outra combinagao estrutural que acarre- 

tava conseqiiencias sociopaticas, onde quer que se manifestasse (na 

familia completa, fosse ela do tipo conjugal ou composta, ou nos ca- 

sais amancebados). Essa sobrecarga projetava a mulher para fora do 

lar, com freqiiencia desde manha cedo ate depois do jantar; ou, en- 

tao, mantinha a mulher dentro do lar, mas terrlvelmente ocupada, 

em lavar e passar roupa "para fora", em costurar ou em outras obri- 

gagoes por ventura realizaveis "em casa". Pondo de lado o que isso 

representava, como fonte de exaustao, essa condigao impunha a su- 

pressao parcial ou total, de forma permanente, de varies papeis es- 

senciais ao funcionamento equilibrado da familia. A negligencia in- 

voluntaria dos filhos avultava como o efeito mais pemicioso do en- 

volvimento tao intenso e prolongado da mulher em ocupagoes remu- 
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neradas. Mas, nao era menos funesta a tendencia a conceber como 

^normal" e, portanto, "condigna" uma especie de parasitismo, pelo 

qual o "marido", o "amasio" ou o "amante" viviam as expensas da 
mulher. Embora a situa^ao economica da maioria dos casais "po- 

bres" tomasse inevitavel a suplementagao do ganho do "chefe da 

casa" pela "mulher", aquele parasitismo levava a uma servidao dis- 

fanjada, pois a mulher fornecia casa, comida e outros cuidados em 

troca, praticamente, de compensagoes sexuais e do conforto de pos- 

suir "o seu homem". A mulher nao relutav^ quando se via posta 

diante dessa "sina". Achava que "tinha sido infeliz no casamento" 

(ou na escolha do "companheiro", se fosse um casal amasiado) e 

"cuidava de sua vida", sem recriminagoes. Se sucedesse ser o ma- 

rido ou o amasio, alem de "vagabundo contumaz", "bebedo invete- 

rado", essa serenidade da mulher negra ou mulata, diante do sacri- 

ficio cotidiano e infindavel, representava uma "tabua de salvagao". 

Todos sabiam que dela sempre pfoviria o minimo para o sustento 

da familia e a "forga moral" necessaria para enfrentar as pequenas 

ou as grandes tempestades. As conseqiiencias sociopaticas dessa re- 

lagao nao terminavam, porem, na exploragao ocasional ou sistema- 

tica da "mulher" pelo "homem". As criangas aprendiam a encarar 

a situagao como "normal" e, os jovens, a pratica-la. Um rapaz sem 
ganhar o suficiente para casar (e mesmo "sem ter uma profissao", 

ou seja, uma perspectiva de ganho de vida), nao trepidava em se- 
duzir uma jovem e em "concertar a burrada" casando-se, com a cer- 

teza de que a esposa iria empregar-se como domestica. As mogas, 

por sua vez, nao tinham duvidas em seguir o "exemplo da mae", 

vendo nele apenas o lado que se entendia enobrecedor da "mulher 

de carater". 

Os resultados dessa analise mostram, pois, as principais conse- 

qiiencias sociopaticas, resultantes dos arranjos estruturais inerentes 
aos diversos tipos de "familia negra". Se eles indicam alguma coi- 

sa, e que a mulher — e nao o homem — constituia a figura dominan- 

te, onde persistia alguma sorte de desintegragao nos lagos familia- 

res ou conjugais. A mulher negra avulta, nesse periodo, qualquer 

que seja a depravagao aparente de seus atos ou a miseria material 

e moral reinante, como a artifice da sobrevivencia dos filhos e ate 

dos maridos ou "companheiros". Sem a sua cooperagao e suas pos- 

sibilidades de ganho, fomecidas pelos empregos domesticos, boa par- 

te da "populagao de cor" teria sucumbido ou refluido para outras 
areas. Heroina muda e paciente, mais nao podia fazer senao res- 
guardar os frutos de suas entranhas: manter com vida aqueles a quern 

dera a vida! Desamparada, incompreendida e detratada, travou quase 
sozinha a dura batalha pelo direito de ser mae e pagou mais que os 
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outros, verdadeiramente "com sangue, suor e lagrimas", o preQo pe— 

la desorganizagao da "familia negra". Nos piores contratempos, ela 

era o "pao" e o "esplrito", consolava, fornecia o calor do carinho e- 

a luz da esperanga. Ninguem pode olhar para essa fase do noss® 

passado, sem enternecer-se diante da imensa grandeza humana das 

humildes "domesticas de cor", agentes a um tempo da propagacao 

e da salvagao do seu povo. 

Ao lado da familia incompleta ou desintegrada, existia tanlbem 

a "familia negra" integrada. Em regra, ela tendia para o tipo da 

familia conjugal: o afa de manter as aparencias de "bom nivel de 

vida", com renda mais ou menos baixa, pressupunha uma repulsa 

decidida da solidariedade agregativa. Alias, nos circulos em que es- 

sa familia aparece, dos "negros de elite", ja se condenava a "pro- 

miscuidade" dos cortigos — com a sua causa: o apinhamento provo- 

cado pela concepgao de que o parente ou amigo "rico" tinha "obri- 

gagao de ajudar"; e com os seus efeitos: o desamparo material e mo- 

ral das criangas, a precocidade da iniciagao sexual, a contaminagao 

das doengas, etc. fisse tipo de manifestagao da familia no "meio 

negro" nos interessa por varias razoes. Em primeiro lugar, porque 

evidencia um estado de consolidagao estrutural e funcional da ihs- 

tituigao que nao era geral. Como se explica esse fenomeno? Ja sa- 

lientamos que a permanencia mais ou menos demorada em zonas 

rurais (equivalente da participagao do negro ou do mulato "livres" 

do passado rustico paulistano), facilitava a aquisigao de padroes de 

organizagao da familia imperantes em nosso mundo agrario. Os seg- 

mentos das levas migrantes da "populagao de cor" que tinham condi- 

goes e encontravam oportunidades de conquistar uma fonte perma- 

nente e satisfatoria de ganho obtinham, assim, tambem uma situa- 

gao favoravel a preservagao e a consolidagao da heranga cultural 

transplantada do mundo rustico. fisses personagens, pelas informa- 

goes coligidas, contavam com a protegao de familias brancas impor- 

tantes. Em geral, sabiam ler e escrever. Movimentavam-se com liber- 

dade no meio dos "brancos". Nao se intimidavam com sua presenga 

e "davam conta" de seus oficios, Na maioria, trabalhavam como 

faxineiros, continuos e serventes das repartigoes publicas. Outros,. 

eram choferes ou operarios (em numero mais reduzido). Sua renda 

nao era, pelo que se diz, maior que a do "branco" empregado nas^ 

mesmas ocupagoes (os informantes negros e mulatos insinuam, ate, 

que seria menor). Ainda assim, podiam construir o aparato material 

que iria suportar a vida familiar organizada. Isso realga, gostemos 

ou nao, a conclusao de que a exclusao do sistema urbano de ocupa- 

goes conta, centralmente, como o fator basico da deterioragao dos 

padroes de vida (inclusive da desorganizagao da familia), do negro 
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e do mulato em Sao Paulo. Em segundo lugar, porque esse tipo de 

familia completa e integrada revela melhor a natureza das acomo- 

dagoes, postas em pratica pelo negro e pelo mulato, para manter 
"elevado nivel de moralidade familiar", e as inconsistencias socio- 

dinamicas que elas pressupoe. Como este e o aspecto que nos interes- 

sa verdadeiramente aqui, so a ele daremos alguma atengao. 

O lado sociopatico da "familia negra" integrada nao esta pro- 

priamente em sua estrutura e funcionamento, mas no padr&o de sua 

integragao dinamica a ordem social da sociedade inclusiva. Os re- 

sultados da analise precedente poem em relevo o quanto o ambien- 

te circundante contribuia ativamente para "corromper" o equilibrio 

da yida domestica. Para nao estender a discussao, deixamos de la- 

do outros fatos conhecidos, apontados na descrigao dos problemas 

sociais ou a serem mencionados adiante, quando trataremos de for- 

ma mais ampla das relagoes raciais. O "branco" — como "patrao", 

"amigo", "colega", "vizinho", "namorado", etc. — era sempre uma 

fonte de perigo potencial, especialmente no terreno do sexo. Qui- 

sesse ou nao, sua presenga e as conseqiiencias que dela resultavam, 
fomentavam ou agravavam as tensoes que destruiam pela base o 

equilibrio da "familia negra". Nao era so pela sedugao sexual que 

isso ocorria. O vizinho branco, no cortigo por exemplo, "punha le- 

nha na fogueira" quando se identificava tanto com a defesa intran- 

sigente dos valores da cultura rustica que nao podiam (ou nao de- 
viam) ser respeitados, em dadas circunstancias, para "nao piorar 

as coisas". Se a filha fosse "infelicitada", nao raro a mae conseguia 

acalmar o pai, leva-lo a reconsiderar a decisao de expulsar a filha, 

etc. Nos falatorios e nas "conversas francas", nao era raro o vizinho 

branco "meter o bedelho", deixando bem claro os "pontos de honra" 

que, justamente, "azucrinavam a paciencia" do outro. Coisa seme- 

Ihante ocorria diante de eventos ja descritos — se um rapaz deci- 

dia casar-se com uma mulher "infelicitada", mas "seria" — e com 

outros assuntos (falatorios relacionados com o trabalho da mulher, 

com os "costumes" ou com o passado da familia, com as manifesta- 

goes rotineiras de entreajuda, etc.). A quase totalidade dos casos 

analisados demonstra que o negro e o mulato tiveram de escolher 

a reclusao ou um severo isolamento como mecanismo para conju- 
rar essas influencias, quer resultassem da debilidade institucional 

do "meio negro", quer se prendessem a dualidade etica disfargada 

dos brancos do "ambiente". 
fisse efeito merece especial consideragao. Embora os dados 

acumulados nao permitam uma sondagem suficientemente profun- 

da, parece fora de duvida que, no estado de desenvolvimento estru- 
tural-funcional em que se achava, a familia negra nao se manteria 
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estavel e integrada sem isolar-se de tais influxes. Ela nao dispunha 

de mecanismos para manipula-los e corrigi-los construtivamente. 

Portanto, a normalidade era conquistada sob o prego de um isola- 

mento anormal. Pondo de lado o que isso significava, em si mes- 

mo, e tendo em vista a integragao do negro e do mulato a sociedade 

inclusiva, essa condigao provocava interferencias de evidente natu- 

reza sociopatica. Acima e antes de tudo, aquele isolamento fez com 

que a familia negra completa e integrada se divorciasse demais do 

processo de transformagao da sociedade inclusiva. Ela ficou uma 

especie de reliquia da area polida do mundo riistico, incrustrada 

numa cidade convulsionada pela urbanizagao e pela revolugao in- 

dustrial. Assim, ela perpetuou e refinou habitos convencionais que 

os "brancos" ja haviam abandonado definitivamente ou estavam 

abandonando e que faziam pouco sentido no context© da civiliza- 

^ao urbano-industrial emergente. Ninguem poe em diivida a impor- 

tancia das formas conspicuas de existencia, do formalismo polido, 

do exclusivismo aparentemente "aristocrata" de certos habitos e re- 

finamentos para a auto-afirmagao do negro e do mulato. Tanto nas 

suas relagoes com o "branco", quanto nas distingoes e nas separa- 

goes que se estabeleceriam entre o "negro de elite" e o "negro ma- 

landro". Mas, e patente que a integragao da familia envolvia o risco 

de uma separagao indesejavel. Isolando-se para conjurar determi- 

nados perigos, o "negro" criou outros igualmente graves, entre os 

quais avulta a propria paralisagao do desenvolvimento da "familia 

negra integrada". 

Em segundo piano, vem certas debilidades organizatorias dessa 

familia, todas elas mais ou menos ligadas as precarias bases de seu 

padrao de equilibrio interno. Algumas das debilidades menciona- 

das produziam interferencias sociopaticas, de forma permanente ou 

ocasional. For isso, seria conveniente menciona-las. A rigidez com 

que se define o apego as normas tradicionais e a mais seria, fre- 

qiiente e marcante. "Pobre" ou "rico", o negro e o mulato "ordei- 

xos" opunham-se tenazmente, como "ponto de honra", a certos meios- 

termos ou compromissos inevitaveis. Se a familia precisava da con- 

tribuigao pecuniaria da mulher, eles so aceitariam o fato consuma- 

do tarde demais; se uma filha cedia aos riscos incontrolaveis do meio 

e se "infelicitava", eles nao se cobriam de sua "vergonha" senao 

escorragando-a de casa e expondo-a a perigos ainda maiores; se um 

amigo ou parente "se amigava", cometia uma agao desaprovada so- 

cialmente, etc., eles "cortavam as relagoes"; por ai afora. Tudo isso 

criava, naturalmente, um clima de inseguranga disfargada e de preo- 

cupagao obsessiva pela posigao social, pelo prestigio, pela conside- 

ragao dos outros, que acabava minando as relagoes entre os conju- 



ges, dos pais com os filhos e destes entre si. Ao mesmo tempo, acen- 

tuava a transformagao do "chefe de familia" num pequeno despota 

domestico, que decidia inapelavelmente entre o "bem" e o "mal", o 

que se "devia" e o que ^nao se devia" fazer. Doutro lado, qualquer 

contratempo — desemprego involuntario prolongado, morte de um 

dos conjuges (principalmente do marido), um "passo perigoso" (prin- 

cipalmente da mulher), etc. — desmoronava todo o edificio, como se 

fosse um castelo de areia. Como essa expectativa sempre se manti- 

nha constante, ninguem queria "ouvir falar dela" nem se preparava 

para enfrenta-la. O resultado e que, sobrevindo infortunios, ninguem 

estava capacitado para suporta-Ios. Por fim, a dificuldade de en- 

contrar "ambiente" fora de casa convertia-se num tremendo fantas- 

ma. A comunica^ao com os vizinhos e com outras familias do "meio 

negro" estava submetida a uma vigilancia desconfiada e rigorosa. Se 

a filha ou o filho pretendessem convlvio com jovens da sua idade, ou 

se a mulher fosse propensa a divertir-se, surgiam complicagoes. So 

os que dispunham de mais traquejo e de alguma renda podiam re- 

solver a contento esses dilemas, participando dos clubes respeitaveis 

e exclusivistas do "meio negro". Ao lado dessas debilidades organi- 

.zatorias, mais ou menos gerais, podiam ocorrer duas especies de con- 

seqiiencias altamente sociopaticas. A maior parte de informagoes so- 

bre fricgoes domesticas, associadas a preferencias pela cor dos filhos, 

dizem respeito a essas familias. O conjuge mais claro nao ocultava 

sua ansiedade (as vezes compartilhada de modo ambivalente pelo 

conjuge mais escuro), de que o filho ou a filha nascesse ou ficasse 

"escurinho". Tais preferencias fomentavam tensoes nas relagoes dos 

conjuges entre si ou com os filhos e destes entre si e com os pais. 

Ha tambem referencias a "pais cultos", que acalentavam grandes am- 

bigoes com relagao ao futuro dos filhos, mas que nao se animavam a 

incentiva-los. files conheciam, por experiencia propria, a sutileza e 

a forga das barreiras sociais opostas a "ascensSo dos negros". Por is- 
so, ao mesmo tempo que estimulavam os filhos a terem uma "vida or- 
deira", a "andarem direito", a casarem, a serem respeitaveis, e as filhas 

a serem "boas donas de casa", "nao permitirem liberdades", a nao 

namorarem "qualquer um", etc., atreviam-se muito mal, ou a medo a 
incutir altas aspiragoes no animo dos filhos. Alguns informantes deram 
exemplos, ate, de pais que convenceram os filhos a desistirem dos estu- 

dos, movidos pelo temor de que viessem a sofrer decepgoes insana- 

veis. Conviria mencionar, por ultimo, o aparecimento (ou o fortale- 

cimento patologico) de preferencias irracionais em torno do sexo dos 

filhos. O medo de que as filhas "poderiam se perder", vinculado a 

crenga de que seria mais facil "educar o filho" e que este poderia 

"se arranjar melhor sozinho", predispunham pais e maes a esperan- 
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^as que conduziam a desenganos, frustragoes e, algumas vezes, a ani- 

mosidades ou tensoes dentro do lar. 

A importancia da "familia negra" integrada esta, portanto, em 

demonstrar que o negro e o mulato podiam desenvolver padroes de 

vida conjugal altamente respeitaveis e conspicuos. Numa epoca em 

que poucos tinham varado a barreira seletiva, imposta pelos "bran- 

cos" a ascensao dos "negros", ela evidenciava que estes seriam tao 

capazes de "organizar conspicuamente" sua vida quanto os brancos. 

Tudo dependia de oportunidades economicas e sociais. O fluxo da 

absorgao de padroes e instituigdes da sociedade inclusiva apresentava 

deficiencias ou oscilagoes perturbadoras por causa da exclusao do ne- 

gro e do mulato — nao porque eles fossem incapazes de concretiza- 

la. Nao obstante, mesmo quando nao se viam a margem, compartilha- 

vam daquelas oportunidades de tal modo que se viam forgados a con- 

temporizar, a se imporem acomodagoes que redundavam numa se- 

gunda forma de exclusSo: a do isolamento voluntario, escolhido co- 

mo um caminho de pureza e de auto-afirmagao pela "moralidade". 

Se considerassemos a "familia integrada" e a "familia desinte- 

grada" do "meio negro" em con junto, veriamos que a primeira era 

mais eficiente nos tres niveis que procuramos considerar — no da 

ordenagao das relagoes dos sexos; no da socializagao dos imaturos; 

e no do controle das geragoes adultas. Ela abrangia regularmente 

maior numero de mecanismos, que operavam na sociedade inclu- 

siva, e seus efeitos socializadores ou de controle eram mais profun- 

dos. Ela nao so suscitava maior identificagao e lealdade para com 

os valores explicitos, que davam fundamento as atitudes e aos mo- 

veis das agoes sociais; como resguardava melhor o negro e o mulato 

de comportamentos conformistas ou de atitudes de desalento e de 

desilusao social, nascidas da convicgao perniciosa mas generalizada 

de que "a vida do negro e assim mesmo", "o negro nasceu para so- 

frer", "o negro nao serve para outra coisa", que lavravam destru- 

tivamente no meio social desorganizado, em que se recrutavam as 

"familias desintegradas". Nao obstante, essas diferengas eram ape- 

nas de grau. Ou seja, em media, a "familia integrada" protegia mais 

a "normalidade" da vida familiar que a "familia desintegrada". Con- 

tudo, ela estava longe de produzir os efeitos integrativos, socializa- 

dores e de controle que deveria satisfazer na sociedade inclusiva, o 

que se verificaria facilmente, comparando-a quer com a familia dos 

imigrantes, quer com a "familia tradicional" dos brasileiros das cama- 

das dominantes. Ate a "familia desorganizada" entre os italianos, por 

exemplo, possuia decididas vantagens sobre a "familia negra", a es- 

se respeito. Muitas inconsistencias solapavam o equilibrio e o ren- 

dimento organizatorio da "familia negra integrada", favorecendo a 
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facil liberagao de influencias perniciosas potencialmente submeti- 

das a controle social. Dai os temores constantes da ocorrencia de 

"alguma desgraga", de incontinencia sexual da filha moga, da sedu- 

gao da malandragem sobre o filho mogo, de decepgao na carreira 

futura de ambos, das incertezas que ameagavam de maneira perma- 

nente a seguranga economica da famllia, etc. A esse fato, das re- 

feridas diferengas serem tao somente de grau e segundo uma escala 

quase insignificante, acrescia-se outro ainda mais grave: a "familia 

negra", integrada ou desintegrada, nao preparava os imaturos e, em 

especial, os j ovens para enfrentar os riscos com que se defronta- 

riam tanto no "meio negro", quanto nas relagoes com o "branco". A 

propensao a "procurar o prazer" podia ser severamente atacada e 

reprimida. Mas, nada se fazia para capacitar o jovem e a jovem pa- 

ra lidar eficientemente com os ajustamentos sexuais, tao dificeis e 

acidentados num clima de tamanhas facilidades, sedugoes ou tenta- 

goes. A mesma coisa sucedia com os ajustamentos economicos e so- 

ciais: o temor das decepgoes conduziam a filosofia de "evitar que as 

coisas acontecessem". Quando a orientagao que se impunha aos pais 

seria a de predisporem os filhos a tomarem consciencia das mani- 

festagoes dissimuladas do preconceito de cor e da discriminagao e 

de como premunirem-se contra suas conseqiiencias insidiosas. Por- 

tanto, a luz dessas reflexoes parece claro que, mesmo onde era mais 

protetiva e eficaz, como agente de socializagao, de integragao e de 

controle, a "familia negra" apresentava graves deficiencias socio- 

dinamicas. Ela mantinha as geragoes ascendentes mais ou menos 

privadas de disposigoes de ajustamento competitive que seriam es- 

senciais; e reduzia drasticamente o campo de atuagao refletida, vo- 

luntaria e construtiva, socialmente ordenada e autonoma, das ge- 

ragoes adultas, 

fesse resultado aconselha a que se de maior atengao a certos 

mecanismos de socializagao e de controles coordenados pela estru- 

tura da familia ou dirigidos atraves de suas fungoes basicas. Esco- 

Ihemos, para esse fim, a ordenagao das relagoes sexuais e a esco- 

larizagao, por serem areas centrais, como sintomas ou fatores tanto 

de desorganizagao pessoal e social, quanto de integragao a socieda- 

de inclusiva. Por ai se podera ver, com objetividade, o numero re- 

duzido de condigoes e de forgas psico-sociais e socio-culturais do 

ambiente que eram diferenciadas e organizadas de forma autonoma 
pela "familia negra", integrada ou desintegrada. Certos ajustamen- 

tos podiam emergir e transcorrer variavelmente; podiam, mesmo, 
ser desejados como socialmente ideais, em conformidade com o sis- 

tem-a axiologico da sociedade inclusiva. O grau de institucionaliza- 

gao que eles atingiam, porem, nao Ihes conferia suficiente poder 
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coercitivo para lograrem um minimo de generalidade, de regula- 

ridade e de eficacia. Tudo se passava como se, a esse respeito, eles 

nao constituissem uma porgao social do ambiente, configurando uma 

esfera de atuagao dentro da qual a liberdade de decisao correspon- 

desse plena capacidade (garantida socialmente), de alcangar os fins 

ou os objetivos visados. 

Quanto a motivagao, a ordenagao e a regulamentagao da vida 

sexual, parece patente que existia um conflito aberto e insuperavel 

entre as concepgoes dominantes de prazer sexual e os ideals de ca- 

samento ou de vida domestica. Na realidade, a situagao de penu- 

ria tornava problematica uma coincidencia das duas areas. Isso es- 

timulava a busca de satisfagao sexual fora do casamento ou do ama- 

siamento e tambem compelia os jovens e individuos extremamente 

dependentes ou de personalidade desorganizada a valerem-se de re- 

cursos proibidos (homossexualismo, perversao sexual de menores, 

praticas sexuais incestuosas, etc.). Todavia, ai se evidencia, mera- 

mente, uma correlagao estrutural. Interessa-nos, muito mais saber 

porque, fora ou acima dessas contingencias, a sexualidade do negro 

e do mulato mostrava-se tao rebelde a regulamentagao exterior. Os 

dados de que dispomos sao parciais e inconsistentes. Ainda assim, 

eles subministram algumas hipoteses presumivelmente comprova- 

veis. Parece que, alem do prazer erotico, o fluxo mais ou menos 

livre das relagoes sexuais operava como uma fonte impar tanto de 

acumulagao de prestigio social, quanto de satisfagao de necessida- 

des vitais para o equilibrio do eu. Os informantes salientaram in- 

sistentemente certas nogoes a respeito da sexualidade do negro e do 

mulato ou da negra e da mulata: que sao "quentes" (e "mais quentes 

que as brancas"); que a "foda de branco" seria "como gado", sem o 

verdadeiro culto a deusa do amor; que as atividades sexuais repre- 

sentavam um centro de interesse absorvente e o unico derivativo pa- 

ra a auto-afirmagao do homem e da mulher, etc. Mas, a analise su- 

gere que atras da "sexualidade negra" estavam envolvidos outros va- 

lores, de natureza supra-erotica. Na esfera do amor e que as "pes- 

soas de cor" competiam, entre si e com os "brancos". Alem disso, nes- 

sa esfera as pessoas podiam sentir-se um valor — tanto como "pre- 

sa", com os riscos e as compensagoes da "caga amorosa" (sendo que 

a iniciativa e o papel ativo podia caber ao homem ou a mulher); 

quanto como algo ardentemente desejado, perseguido, e disputado. 

Desse angulo, a "sedugao amorosa" valia e significava muito mais 

que a "relagao sexual". O Joao Ninguem sentia-se "gente": encon- 

trava quern o amasse, gratuitamente, pelo prazer do amor; a mu- 

lher ressentida e amargurada: via-se como a "rainha de um cora- 

gao". A aventura retemperava a confianga em si, distendia frustra- 
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goes, projetava a criatura na posse da condigao humana, abrindo- 

Ihe perspectivas de encontrar alguma coisa que "valesse a pena", 

numa vida de privagoes, vazia e "sem sentido". Dai a importan- 

cia da ostentagao. Ela precisava ser notoria, divulgada, conhecida. 

Se ela se destinasse a aplacar a ansia erotica, podia permanecer 

encoberta. Como ela respondia a uma necessidade mais complexa 

de auto-afirmagao psicologica e social, tinha de ser revelada, as ve- 

zes com todos os pormenores mais cms. Nao por desrespeito huma- 

no, por "falta de consideragao" pelo parceiro ou parceira da mes- 

ma ou de outra cor. Mas porque a "relagao amorosa" so se comple- 

tava pela participagao da sociedade no segredo do par amoroso, 

Ve-se, pois, que a aparente leviandade do jovem negro ou mulato, 

que "dava em cima" de uma garota e depois fazia o relato mitico, 

incluindo rhais um "cabago" em sua colegao, ou da jovem negra ou 

mulata, que nao tinha pejo de violar o homem amado ou de cor- 

responder de "modo facil" ao cerco masculino, nao ocultavam ne- 

nhuma perversao do codigo amoroso e das atividades sexuais. Ao 

contrario, ela enfatizava, de forma ingenua, uma concepgao pura, 

integral e sem ambiguidades do amor pela posse sexual. 

A questao, que se coloca, delineia-se claramente. Como o casa- 

mento, o amasiamento e a estabilidade do grupo domestico poderiam 

preencher as fungoes psico-sociais dessa concepgao de amor? Esta 

claro que a classificagao como "namorado", "noivo", "marido", "pai"' 

e "chefe de familia" (ou, alternativamente, como "namorada", unoi- 

va", "esposa" e mae") encerrava suas compensagoes, fornecia presti- 

gio e dava seguranga. Pondo-se de lado a questao dos numeros (quan- 

tas pessoas poderiam classificar-se assim?), por mais que se de- 

sejasse "imitar os brancos", isso sempre envolvia algum despojamen- 

to da tradigao cultural e um empobrecimento. Para que a mudanca 

tivesse sentido e as duas solugoes se tornassem equivalentes psico- 

sociais, seria necessario que o negro e o mulato absorvessem, pre- 

viamente, todo o estilo de vida do "branco". Por isso, aqueles que 

tinham caminhado mais depressa nesta diregao e lograram organi- 

zar "familias de alto padrao de moralidade" viviam atormentados 

pelo temor de que alguem muito caro sucumbisse as tentagoes do 

"homem branco", do "rabo de saia" ou da "veneta da mulher". Essa 

desconfianga obsecada langava Vaizes, portanto, num conhecimento 

realista das coisas e da natureza humana em uma situagao de exis- 

tencia. Se o casamento e a vida familiar "ordeira" representassem, 

em si, uma compensagao vantajosa, indiscutivel e definitiva, aque- 

las atitudes seriam ociosas. Na transigao incipiente de um estilo de 

vida para outro, ela pressupunha que o negro e o mulato realizassem 
um verdadeiro sacrificio. Nao e a-toa que os membros das familias 
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4-direitas" dizem, tratando de suas filhas ou de suas irmas: "gragas 

a Deus, todas elas casaram" ou "o meu tio nao teve a mesma sorte 

com as filhas dele". Antes de neutralizar os fatores que fomentavam 

as aventuras pre-matrimoniais ou extra-matrimoniais e sem fornecer 

autenticos equivalentes psico-sociais dessas aventuras, constituia uma 

empresa arrojada, dificil e penosa impor aos jovens e aos adultos 

um codigo sexual individualista, secularizado e egoista, sob muitos 

aspectos condenavel por sua hipocrisia e farisaismo. Tudo isso di- 

ficultava uma transigao rapida e convertia o comportamento sexual 

em algo incontrolavel, verdadeiro foco de perpetuagao indefinida 

do passado no presente. 

Os dilemas da escolarizagao conduzem as nossas reflexoes na 

diregao oposta. Os relates mostram uma situagao dificil. Os pais 

ignoravam a existencia e a utilidade das escolas. Ou a crianga aban- 

donada, que se via impelida para o trabalho premature e a precoci- 

dade no vicio. Ao acaso, alguem aconselhava o amigo a colocar o 

filho na escola ou incitava a propria crianga a freqiienta-la. Coisa 

de pratica dificilima. Ir a escola exigia uma vida organizada e dis- 

ponibilidade de recursos. Raramente as duas condigoes se apresen- 

tavam em conexao. Com freqiiencia, a "mae solteira" ou os pais rus- 

ticos temiam que o filho estudasse, por pensarem que, mais tarde, 

ele se "envergonhasse da gente". Ou os pais mais ou menos instrui- 

dos, das familias "ordeiras", quando muito deixavam os filhos "fa- 

zerem o grupo". Assim procedendo, pensavam evitar-lhes dissabo- 

res futures; nao obstante, bem que gostariam que eles "chegassem 

a doutor". Agiam daquele modo porque "sabiam" que iriam encon- 

trar "todas as portas fechadas". Por isso, havia uma conspiragao 

natural das circunstancias para manter as criangas negras e mula- 

tas fora das escolas, na pior ignorancia, porque essa fonte de instru- 

gao nao era suprida por outra influencia educacional alternativa. 

Na verdade, as tendencias predominantes de absorgao do homem 

e da mulher "negros" no sistema ocupacional da cidade nao favore- 

ciam uma consciencia nitida da importancia da instrugao em face do 

estilo de vida social emergente. Em regra, eram ocupagoes que exi- 

giam aptidoes manuais, facilmente adquiriveis no trabalho. Doutro 

lado, os empregos mais valorizados nao eram obtidos em regime de 

concorrencia e por causa das qualificSgoes intelectuais dos "candida- 

tes de cor", mas gragas a protegao dos brancos. Arranjado o empre- 

go, a aprendizagem se processaria, fatalmente, no servigo. Essa si- 

tuagao operou, visivelmente, como um fator de inercia, mantendo no 

"meio negro", indefinidamente, o desinteresse pela alfabetizagao, im- 

perante no mundo rustico brasileiro. As experiencias acumuladas pe- 

lo convivio com os adultos nao eram totalmente inuteis, malgrado 
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os influxes sociopaticos da vida social desorganizada. A precocida- 

de com que a "crianga negra" era introduzida em varies centres de 
interesses — inclusive sexual, mas tambem na esfera pratica — fazia 

com que ela tivesse maior maturidade que a crianga "branca", do 

mesmo sexo, em idade correspondente. Ela sabia wdefender-se mais" 

o era "mais sabida", possuindo algumas vezes melhor tirocinio para 

"ganhar dinheiro", atraves de expedientes ou pelo trabalho. Releva 

notar que tambem podia aprender, gragas a insistencia dos adultos, 

alguma coisa a respeito da importancia das boas maneiras, da afabi- 

lidade e da aparencia decorosa, coisas muitas vezes negligenciadas nas 

familias brancas do mesmo nivel economico. Contudo, a educagao in- 

formal raramente Ihe abria a porta para a aprendizagem de alguma 

profissao ou oficio, como em regra sucedia entre as familias dos 

imigrantes. For acaso, quando passava a trabalhar e a viver na casa 

dessas familias, a "crianga negra" melhorava o teor de suas expe- 

riencias, podendo "aprender um oficio" ou, mesmo, ser orientada pa- 

ra "os estudos". Em duas historias de vida, pudemos observar que 

essa condigao permitiu que um dos sujeitos freqiienfasse o ginasio e, 

outro, uma escola superior. Algumas vezes, a crianga descobria por 

conta propria a existencia da escola, mas nao podia freqiienta-la ate 

o fim da escolarizagao. Eis o que nos indica um dos relatos: "Minha 

vida foi na rua, onde cresci, aprendendo a ler um pouco aqui, outro 

la. Cheguei a fazer uma tentativa para frequentar escola. Via mui- 

tos meninos com quern brincava irem a escola. Depois de rondar du- 

rante algum tempo uma delas (Escola Mista 13 de Maio, particular), 

indo muitas vezes esperar a saida de meninos conhecidos, acabei me 

apresentando a professosa. Disse que desejava ir a escola mas nao 

tinha dinheiro para paga-la — propunha-me entao a prestar servigos 

a troco do ensino. Tres meses depois a professora, que viera do in- 

terior por causa de um noivo e montara a escola para se manter aqui, 

tendo desmanchado o compromisso, fechou a escola e voltou para o 

interior. Na ultima aula, ao despedir-se, deu-se alguns livros, acon- 

selhou-me a ir procurando ler e me disse que uma das coisas que 

mais sentia era deixar-me. Perante a classe, indicou-me como exem- 

plo. Foi a minha grande alegria dessa epoca". As mais afortunadas, 
eram colocadas pelos pais nos grupos escolares. A maioria dos pais 

achava que as filhas "nao precisavam estudar" e propendia a inter- 
romper "os estudos" dos filhos, logo que estes aprendiam os rudimen- 

tos da leitura e da escrita. Por fim, cumpre assinalar que os cha- 

mados "negros de elite" alimentavam ambigoes que nao podiam con- 

cretizar. Em virtude de suas relagoes com os "brancos" das cama- 

das dominantes, orientavam-se pela concepgao tradicionalista do mun- 

do e acreditavam que o importante seria "estudar para doutor". Co- 
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mo encontrassem essa via bloqueada, olhavam com escasso interes- 

se os sacrificios por outros tipos de estudos. 

Portanto, a "crianga negra" tinha estreitas possibilidades de apro- 

veitar as oportunidades educacionais do ambiente. Embora essas^ 

oportunidades fossem potencialmente acessiveis, a forma de orga- 

nizagao da "familia negra", tanto a integrada quanto a desintegra- 

da (e esta em escala muito maior), nao incluia essa fungao nas rela- 

goes normals dos adultos com os imaturos. Em conseqiiencia, um 

fator que poderia acelerar a transformagao do horizonte cultural 

transplantado do mundo rustico deixava de ser mobilizado de modo 

produtivo. A "familia negra" mantinha-se neutra, pois, diante de 

influencias sociais construtivas, que poderiam concorrer para me- 

Ihorar a posigao das novas geragoes na ordem social competitivev 

assegurando-lhes perspectivas de uma parti cipagao mais intensa e 

vantajosa na expansao urbana. Ao comprometer a situagao da crian- 

ga e do jovem, vedando-lhes a absorgao regular de um requisite 

normal da competigao com os brancos e da integragao ao meio social 

urbano, ela exercia uma influencia negativa perturbadora, que iria 

prejudicar, irremediavelmente, o futuro do negro e do mulato na. 

cidade. 

3 — Efeitos Sociopaticos da Desorganizagao Social: 

Os dados e as conclusoes concatenados nesta parte do presente 

capitulo, comportam certas inferencias de carater geral. Uma per- 

gunta e inevitavel: como se explica a tolerancia prolongada do negra 

e do mulato a condigoes tao devastadoras, humilhantes e indeseja- 

veis de existencia social? Essa questao pressupoe o problema teorica 

central deste capitulo — a apatia da "populagao de cor" paulistana. 

Ha um limite para a paciencia e o conformismo. Um agregado social 

so se revela incapaz de desenvolver ajustamentos historicos incon- 

formistas quando nao tern possibilidades de manipular construtiva- 

mente as condigoes e as forgas sociais do ambiente. A discussao pre- 

cedente sugere, de varies angulos, a extrema impotencia a que se viu 

reduzido o "homem de cor", como e enquanto agente historico. Ora. 

o que ha de ruim com os fracos e que eles nao possuem forga sufi- 

ciente para se unirem, com o objetivo de combater as razoes de sua 

fraqueza. A exposigao seguinte colige, sinteticamente, as explana- 

goes que nos parecem essenciais para a compreensao desse dilema, 

tendo-se em vista os fatores que converteram o conformismo e a iner- 

cia em unicas alternativas viaveis de ajustamento do negro e da 

mulato a cidade de Sao Paulo no periodo considerado. 
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A principal conclusao teorica, evidenciada e comprovada empi- 

ricamente pela exposigao desenvolvida, diz respeito a natureza e a 

influencia dinamica do processo de pauperizagao. O negro e o mu- 

lato nao foram convertidos ao estado de extrema pobreza e depen- 

dencia apos um periodo de intensa participagao das potencialidades 

culturais do ambiente. Sob varies aspectos, a escravidao redun- 

dou numa especializagao restrita e fechada, que confinava a parti- 

cipagao da cultura a um niimero reduzidissimo de areas e estimu- 

lava, ao mesmo tempo, como condigao inexoravel da dominagao es- 

cravista, a perpetuagao cronica da anomia social no convivio dos 

escravos entre si. Doutro lado, as formas de absorgao do liberto na 

sociedade escravocrata e senhorial nao corrigiram esses efeitos se- 

nao de forma parcial e incompleta. Em conseqiiencia, o negro e o 

mulato emergem na cena historica paulistana como portadores de 

uma heranga cultural tipicamente adaptada a sua situagao, como 

agentes de trabalho pre-capitalista no mundo rustico adjacente. files 

nao podem, por conseguinte, fazer face a competigao com trabalha- 
dores brancos, especialmente os de origem europeia, e a substituigao 

populacional adquire, para eles, um sentido estrito e impiedoso. 

Portanto, a pauperizagao do negro e do mulato na cidade de Sao 

Paulo possui tragos especificos. Ela decorre da degradagao que am- 

bos sofreram com a perda do monopolio de certos servigos e sua 

exclusao concomitante, so corrigida incidentalmente (pelas oportu- 

nidades de trabalho fornecidas por formas economicas pre-capita- 

listas subsistentes ou por areas marginais da economia urbana), do 

sistema emergente de relagoes de produgao. Trata-se, em suma, de 

uma pobreza associada quer a privagao, em larga escala, de fon- 

tes regulares de ganho e de sustento, quer a adaptagao inevitavel a 

ocupagoes flutuantes, descontinuas e infimamente retribuidas. Uma 

pobreza que tendia, em bloco, para a miseria, da qual se separava 

por muros quase imperceptiveis, invariavelmente tenues e insta- 
veis, se existissem de fa to. Realisticamente falando, "a miseria ron- 

dava a pobreza" do negro e do mulato. A distingao entre as duas 

era sutil, sustentando-se em precarios envolvimentos no sistema de 

trabalho e na ansia incontida, compartilhada desigualmente, de nao 

ser considerado "dependente", "invalido" ou "desgragado". 

Assim, compreende-se que a pauperizagao aparece a analise so- 

ciologica retrospectiva como o fator socio-dinamjco essencial. Seria 
impossivel discernir e combinar os efeitos isolados ou interdepen- 

dentes da anomia social e da miseria sem recorrer aos esclareci- 

mentos que resultam de semelhante constatagao. A anomia nao pro- 

duziu, por si mesma, a miseria; nem se manteve por qualquer su- 

posta "propensao do negro para viver na desordem". Vice-versa, a 
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miseria nao engendrou, como antecedente causal, a anomia e, se 

concorreu de diversas marieiras para agrava-la e perpetua-la, isso 

nao se deu simplesmente porque "o negro gosta de nao fazer nada". 

Foi gragas ao modo pelo qual a pauperizagao se desenrolou econo- 

mica e socialmente que a anomia e a miseria acabaram se combi- 

nando, se interinfluenciando e se fortalecendo de forma incessante, 

arruinando pela base todos os anseios de "vida condigna'7, confusa 

ou claramente alimentados pela "populagao de cor". Excluidos das 

ocupagoes conspicuas e mais ou menos compensadoras, o negro e o 

mulato estavam "condenados a vegetar socialmente" — como eles 

proprios falam. Nao podiam romper a crosta secular da miseria os- 

tensiva, da dependencia disfargada ou da semi-dependencia (107), 

transplantada com suas pessoas do mundo rustico para a cidade. 

Nem tinham como superar as condigoes de existencia social anomi- 

ca, herdadas diretamente das senzalas e reativadas pelas peripecias 

de desagregagao do regime servil. 

Vendo-se as coisas dessa perspectiva, torna-se posslvel intro- 

duzir certas distingoes interpretativas capitals. Nao e na heranga 

cultural transplantada do mundo rustico nem na insuficiencia quan- 

titativa e qualitativa da substituigao cultural, tomadas em si mes- 

mas, que se devem procurar os fatores dinamicos topicos do desa- 

justamento estrutural do negro e do mulato ao meio urbano. Mas, 

nas condigoes sociais engendradas e mantidas pelo processo de pau- 

perizagao. Essas condigoes e que fomeceram campo propicio a per- 

sistencia e a influencia sociopaticas daquela heranga cultural; e que 

restringiram, tambem com graves conseqiiencias sociopaticas, tanto 

as proporgoes quanto a regularidade e a intensidade da absorgao 

dos elementos culturais da "civilizagao urbana". Isso significa. em 

outras palavras, que as influencias psicologicas e culturais opera- 

ram em um campo organizado, estrutural e dinamicamente, por 

condigoes, fatores e forgas especificamente sociais. A situagao his- 

torico-social de existencia esta, portanto, atras das demais influen- 

cias psicologicas e culturais e, principalmente, dos "efeitos patolo- 

gicos" que elas produziram de modo devastadoramente cronico e 

pemicioso. 

Com essa afirmagao, nao pretendemos sugerir uma interpreta- 

gao unilateral dos problemas humanos do negro e do mulato, no pe- 

riodo considerado. Mas, ao contrario, oferecer o unico quadro de 

(107) —' AliSs, S. H. Lowrie caracteriza em termos de semi-dependencia a situagao 
social permanente da camada inferior da populagao paulistana da £poca 
(cf. "Origem da Populagao Paullsltana e Diferenciagao das Classes So- 
cials", op. cit., pp. 197-198; quanto h composigao racial d&sse extrato, cf. 
pip. 201-203). 
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referencia interpretative que permite uma consideragao global dos 

fatores determinantes ou interferentes de importancia estrutural, 

funcional ou causal reconhecivel. Sem que se tome esse cuidado, 

corre-se o risco de incorrer-se em um erro serio, que afetou inclu- 

sive as formas de consciencia critica da situagao elaboradas cultu- 

ralmente pelo negro e pelo mulato. Falou-se muito em "atavismo" 
-— simultaneamente em sentido biologico, psicologico e etnologico 

— para explicar aparentes retardamentos da adaptagao biologica, 

psicologica e cultural do "homem de cor", quando na verdade nao 

entrava em jogo, pelo que se pode saber pela investigagao empirico- 

indutiva, nenhuma incapacidade congenita (ou adquirida, mas trans- 

mitida inexoravelmente depois) de renovagao do horizonte intelec- 

tual e de inovagao cultural. Esta claro que o negro e o mulato fo- 

ram ampla e irremediavelmente prejudicados pelas limitagoes bio- 

logicas, psicologicas e culturais que interferiam, negativamente, em 

sua adaptagao aos diferentes niveis de organizagao da vida no mun- 

do urbano. Tambem e notorio que essas limitagoes provocaram con- 

seqiiencias funestas de longo alcance — que se fazem sentir ainda 

hoje — em todos aqueles niveis. No nivel biologico, algo pior que 

o "deficit negro" e seus provaveis fatores ou efeitos, sao as desvan- 

tagens da "populagao de cor" para assegurar o enriquecimento do 

seu equipamento genetico (108). No nivel psicologico, o negro e o 

mulato viam-se impossibilitados de ajustar suas atitudes, seu corn- 

portamento e sua personalidade aos requisitos psico-sociais da "so- 

ciedade competitiva". No nivel cultural, estavam praticamente con- 

denados a manipular conhecimentos e tecnicas que nao asseguravam 

controle fundamental apreciavel sequer das forgas bio-psiquicas, psi- 

co-sociais e socio-culturais elementares do ambiente imediato, asso- 

(108) — A esse respeito, mantive varias discussoes com Theodosius Dobzhansky, 
pessoalmente interessado em saber como a situagao do negro e do mulato 
interferiam nos processos adaptativos, condicionados socioldgicamente e, 
em particular, nas liga^oes ertfre a organizagao do meio e a heranga ge- 
n6tica. Sao notdrias as desvantagens da "populagao de cor", quando com- 
parada com os "brancos"; e ai estd, segundo pensamos, a principal con- 
seqiidncia bioldgica nociva da situagao de existdncia descrita neste capl- 
tulo. O leitor poderd dar maior amplitude a consideragdes desta ordem, 
combinando os resultados desta descrigao com as sugestoes tedricas que 
nascem da posigao que Th. Dobzhansky toma diante das caracteristicas e 
das relagdes da heranga bioldgica, da heranga psicoldgica e da heranga 
sdcio-cultural (cf. esp. The Biological Basis of Human Freedom, New York, 
Columbia University Press, 1956, passim; e, em colaboragao com G. Al- 
len, "Does Natural Selection Continue to Operate in Modern Mankind?", 
American Anthropologist, Vol. 58 — N.o 4, Agosto de 1956, pp. 591-604). 
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ciadas a satisfagao urgente das "necessidades basicas" (109). O im- 

portante a considerar, aqui, e que as proprias limitagoes menciona- 

das, com o vasto rol de suas repercussoes encadeadas, langavam raizes 

na situagao historico-social do negro e do mulato. Nao so entravam 

em contraste com o que sucedia na organizagao da vida de outros 

estoques raciais da cidade (essencialmente com os "brancos" das ca- 

madas dominantes e os imigrantes em ascensao). Exibiam, ainda, 

variagoes incipientes (em escala individual ou grupal), associadas a 

diferenciagao economica e social da "populagao de cor". O envolvi- 

mento social no meio urbano aparece, assim, como o fator dinamico, 

de carater condicionante universal, que graduou restritivamente e com 

freqiiencia de "modo patologico" a livre manifestagao, a selegao 

positiva e a reelaboragao acumulativa das aptidoes humanas basicas 

do negro e do mulato. 

Passando-se desse piano de consideragoes abstratas para o das 

correlagoes operativas, duas conexoes de ordem geral sao eviden- 

tes. Primeiro, a forma historica assumida pela pauperizagao do ne- 

gro e do mulato, como herdeiros da situagao social e da condigao hu- 

mana do "escravo" e do "liberto", combinou a anomia social e a 

miseria segundo esquemas que tendiam a liberar e a fortalecer, uni- 

lateralmente, os ingrediente toxicos ou destrutivos que elas pro- 

prias continham, Segundo, semelhante interagao entre a anomia e 

a miseria converteu-se em fator dinamico cronico da neutralizagao 

ou do solapamento das "tensoes criadoras" (ou "socialmente cons- 

trutivas") da desorganizagao social, fisses dois aspectos, compreen- 

didos em conjunto, situam historicamente e explicam sociologica- 

mente a extrema apatia revelada pela "populagao de cor" diante 

dos infortunios arrolados acima. 

Quanto ao primeiro ponto, deve-se considerar que a perpetua- 

gao indefinida do estado de anomia social suscitou conseqiiencias 

sociopaticas especificas. Em si mesma, a anomia acarretava a sub- 

missao da "populagao de cor" a um nivel miseravel de existencia. 

Prolongando-se indefinidamente, ela fez com que as influencias mais 

perniciosas e corrosivas da miseria atuassem de modo continuo e de- 

vastador. Quando a anomia se produz em fungao de alteragoes do 

padrao de integragao da ordem social, os mecanismos que desenca- 

deiam as mudangas tambem operam, dinamicamente, no sentido de 

ordena-las no tempo e de subordina-las a certo ritmo. No caso, por 

(109) — A discriminagao das necessidades Msicas, feita por B. Malinowski, pode 
ser tomada como ponto de referencia, embora as alternativas culturais 
propostas sejam insuficientes e criticiveis (cf. A Scientific Theory of 
Culture and Other Essays, Chapel Hill, The University of North Caroline, 
1944, cap. X). 
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se tratar de um agregado que mal absorvia as formas vigentes de or- 

denagao das relagdes sociais e em pronunciado isolamento das es- 

truturas em mudanga da sociedade inclusiva, a desorganizagao nao 

encontrava fatores internos de auto-controle e de auto-limitagao. Se 

a sociedade inclusiva tivesse desenvolvido mecanismos reativos con- 

sistentes, que impusessem compulsoriamente certas alteragoes, con- 

figurar-se-ia um ritmo de mudanga socio-cultural e, por conseguinte, 

estabelecer-se-ia um padrao historico de transigao rapida para o no- 

vo regime. Na ausencia dessa condigao, os recursos adaptativos e in- 

tegrativos da "populagao de cor" revelaram-se insuficientes para criar 

tal padrao historico de mudanga social — o que expos essa popu- 

lagao, prolongadamente, aos efeitos sociopaticos da miseria, e ao im- 

pact© acumulativo da reagao em cadeia dos aludidos efeitos. Numa 

populagao que nao conseguia sequer ordenar as alteragoes econo- 

micas e socio-culturais no tempo, o poder destrutivo desse impacto 

e naturalmente alto. Pois as forgas socio-culturais indisciplinadas e 

incontrolaveis passam a concorrer, incessantemente, para alimentar 

u area da desorganizagao social. De outro lado, a mesma conexao 

continha um reverse perigoso. A miseria prolongada e agugada con- 

vertia-se, por sua -vez, em fator de persistencia e de agravamento da 

-anomia social. Se a miseria fosse corrigida gradualmente, num lapso 

curto de tempo, a anomia social exerceria influencias perniciosas me- 

nos destrutivas. Sob a condigao apontada, em que a persistencia se 

somou ao agravamento, os resultados tinham de assumir amplitude 

•catastrofica. Todas as esferas do comportamento e da vida social do 

negro e do mulato acabaram sendo mais ou menos contaminadas pe- 

los influxos sociopaticos de um estado de anomia cronico, antes sus- 

-cetivel de piorar que de auto-corrigir-se. E' certo que a capacidade 

adaptativa do ser humano e muito plastica, como o demonstram as 

descobertas recentes da biologia, da psicologia, da antropologia e da 

sociologia (110), O homem pode adaptar-se tao bem a um ambiente 

HUG) — Uma exposigao relativamente atualizada dos conhecimentos que dispo- 
mos sobre a plasticidade da natureza humana, vista em termos da inte- 
ragao entre as herangas biologica, psicologica e sdcio-cultural € apresen- 
tada por L. G. Brown (cf. Social Pathology, Personal and Social Disor- 
ganization, F. S. Crofts & Co., New York, 1942, pp. 3-78). Haveria uma 
imensa bibliografia a acrescentar hs obras mencionadas por esse autor. 
Limitando-nos ao essencial, seria precise agregar pelo menos as seguin- 
tes referencias: Th. Dobzhansky, The Biological Basis of Human Freedom, 
op. cit.; K. Goldstein, La Structure de POrganisme, trad, de E. Buckhardt 
e J, Kuntz, Gallimard, Paris, 1951; L. von Bertalanffy, Problems of Life, 
C. A. Watts & Co., Londres, 1952; J. H. Rohrer e M. Sherif, Social Psychology 
at the Crossroads, Harper & Brothers, Pub., New York, 1951; K. Horney, 
New Ways in Psychoanalysis, W. W. Norton & Co. Inc., New York, 1939; 
E. Fromm, The Sane Society, Routledge & Kegan Paul Ltd., Londres, 
1956; P. Halmos, Towards a Measure of Man, The Frontiers of Normal 
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socialmente integrado, quanto a condigoes de existencia variavelmen- 

te disnomicas ou anomicas (111), Contudo, a predominancia secular 

de condigoes anomicas ou disnomicas de existencia introduz elemen- 

tos sociopaticos permanentes nas dimensoes "normais" e "constantes"' 

da vida humana. Isso nao so etemiza certas influencias sociopaticas, 

que interferem negativamente na motivagao do comportamento hu- 

man© ou no funcionamento das instituigdes. Tambem suscita uma 

tendencia definida de especializagao socio-cultural, em si mesma de- 

formada e sociopatica. A exposigao precedente ilustra amplamente 

essa afirmagao. Nao tendo incentivo para afirmar-se socialmente 

de outra forma, o jovem negro canalizou na diregao do comportamen- 

to sexual grande parte de suas energias criadoras. Como nao podia 

competir por prestigio social atraves da aquisigao de riquezas, de 

honrarias ou de poder, ele converteu os centres de interesses eroti- 

cos em equivalente psico-social de outras modalidades, culturalmen- 

te consagradas, de auto-realizagao. Observagoes analogas podem ser 

feitas a respeito da prostituigao ou do crime, que surgiam como al~ 

temativas desejadas de ajustamento as condigoes imperantes de vida 

social. Quando a jovem "negra" se insurgia contra os comentarios dos 

Adjustment, Routledge & Kegan Paul, Londres, 1957; Talcott Parsons,, 
The Social System, Tavistock Publications Ltd., New York, 1952 (esp. 
cap. VII); H. Gerth e C. Wright Mills, Charater and Social Structure, 
Harcourt, Brace and Co., New York, 1953. M. J. Levy, Jr., The Structure 
of Society, Princeton University Press, 1952 (esp. caps. Ill e IV); R. K. 
Merton, Social Theory and Social Structure, The Free Press of Glencoe, 
Illinois, 1949 (esp. cap. I); F. Fernandes, Fundamentos Empiricos da 
Explicacao Socioldgica, Companhia Editora Nacional, Sao Paulo, 1959^ 
(parte III). 

(Ill) —• Sobre os conceitos de anomia e disnomia: E. Durkheim, De la Division 
du Travail Social, F^lix Alcan, £diteur, Paris, 1902 (Segunda Edigao), 
Livro III; A. R. Radcliffe-Brown, Structure and Function in Primitive 
Society, Cohen & West Ltd., Londres, 1952 (pp. 181-184); R. K. Merton, 
Social Theory and Social Structure, op. clt., cap. IV ("Social Structure 
and Anomie"). Como Radcliffe-Brown, damos preferencia tedrica ao con- 
ceit© de disnomia (cf. F. Fernandes, Ensaios de Sociologia Geral e Apli- 
cada, Livraria Pioneira Editora, Sao Paulo, 1960, p. 142 e sets.). O uso 
do conceito de anomia, neste trabalho, impos-se pelas proprias condicoes 
objetivas da transigao da "populagao de cdr", em Sao Paulo, do regime 
de castas para o de classes. Ao empregd-lo, contudo, nao ignoramos a 
influencia din&mica de tragos culturais transplantados da Africa e re- 
elaborados no Brasil, embora isso possa parecer pouco evidente na apre- 
sentagao dos resultados de nossa investigagao. Julgamos que M. J. Hers- 
kovits tinha razao, quando ressaltava a conotagao etnocentrica das re- 
construgoes ou das explicagdes que negam o "passado histdrico do negro" 
e sua importancia nos processes adaptativos ou integrativos ocorridos nas 
Amdrlcas (cf. The Myth of the Negro Past, Harper & Brothers Pub., New 
York, 1941). Por fim, as questdes suscitadas pela plasticidade do compor- 
tamento humano diante de condigoes andmicas de existencia podem ser 
focalizadas, na literatura etnosocioldgica brasileira, atravds de E. Schaden 
(Aspectos Fundamentals da Cultura Guarani, Dlfusao Europdia do Livro, 
Sao Paulo, 1962), que nos mostra como um povo tribal enfrenta os efeitos 
da desorganizagao permanente do sistema sdcio-cultural. 
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parentes, dos amigos e dos vizinhos e, principalmente, quando ela re- 

trucava com violencia; "nao tenho de dar satisfagao a ninguem", 

"dou o que e meu", "se esta com inveja, faga como eu", "ve la que 

sou trouxa. Quero viver do bom e do melhor!", defendia o direito 

de usar seus encantos como bem entendesse, inclusive como ^meio 

de vida". Quanto ao roubo, e falaciosa a preocupagao de explica-lo 

como uma especie de heranga cultural africana, como se o "homem 

de cor" nao soubesse distinguir bem o "meu", do "teu" ou do "nos- 

so". Como "escravo" e como "liberto", o negro e o mulato realiza- 

ram dura aprendizagem das nogoes vigentes do direito de proprie- 

dade. Ao profissionalizarem-se na area do crime, respondiam a in- 

centives imediatos e escolhiam a alternativa de carreira mais com- 

pensadora ou atraente. Os malandros sabiam muito bem que rou- 

bavam porque "tinham de se defender"; essa afirmagao condensa, 

sobriamente, a justificagao extrema da preferencia e a natureza da 

oportunidade que os individuos viam diante de si. Analisando-se 

sociologicamente tais comportamentos, pode-se verificar, facilmen- 

te, que nao entravam em jogo nem "um baixo teor de moralidade", 

nem qualquer especie de "amoralidade animal". Os que interpre- 

taram, malevolamente, esses aspectos da situagao social do negro e 

do mulato erraram redondamente. O prego que o homem paga a ex- 

posigao prolongada e inelutavel a condigoes cronicas de anomia e es- 

se mesmo. Os criterios de moralidade, que ganham vigencia como "to- 

leraveis", "normais" e, ate, "corretos", pressupoem alguma degrada- 

gao substancial dos padroes originais de moralidade, de que deri- 
vam. Olhando-se as coisas desse prisma, o admiravel nao e que te- 

nham surgido tendencias sociopaticas de diferenciagao divergente 

do comportamento, da personalidade e das instituigoes no "meio ne- 

gro". Porem, que elas tenham se manifestado tao extensa e inten- 

samente sem contaminar a natureza profunda do "homem de cor". 

Apesar do isolamento socio-cultural a que foi relegado e da indi- 

ferenga da sociedade inclusiva perante seu destino social, ele ape- 

gou-se com afinco aos padroes de moralidade que teve de trans- 

gredir para sobreviver. Onde "venceu", tentou "pautar sua vida" 
segundo as exigencias que deles decorrem, pois entende que elas 
sao nobilitantes. 

Quanto ao segundo ponto, cumpre-nos observar somente o que 

e essencial. Nas condigoes expostas, em que a anomia social e a 

miseria corroiam as bases materials e morais da propria associagao, 

era naturalmente acentuadissima a impotencia social do agente hu- 
mane. A capacidade de discernir, de escolher e de atuar social- 

mente nao constitui mera fungao do querer individual. E' preciso 

que se estabelega, ao lado e atraves desse querer, o que Tonnies 
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chamou de "querer coletivo" — um modo de ser e de ver as coisas 

humanas que tornem os individuos material e moralmente solida- 

rios entre si. Ora, a situagao historico-social da "populagao de cor" 

conspirava silenciosa mas profundamente contra a emergencia, a ob- 

jetivagao e o fortalecimento de lagos dessa natureza. O individualis- 

mo cego, ultra-egoista e para-predatorio, preponderante na orienta- 

gao geral dos ajustamentos mais frequentes, representava o produto 

inevitavel de uma heranga socio-cultural impropria a adaptagao e 

a integragao ao estilo de vida imperante na cidade. O que importa, 

aqui, e a funesta interagao de forgas contraditorias, as quais excluiam 

o negro e o mulato da expansao do mundo urbano, ao mesmo tem- 

po que os condenavam a padroes de vida social deteriorados. De um 

lado, a transplantagao de tecnicas, normas e valores sociais jfoi exten- 

sa e intimamente comprometida pelo limitado dominio alcangado, ate 

entao, pelo "homem de cor" sobre o complexo de instituigoes sociais 

basicas da sociedade brasileira. Isso reduzia, consideravelmente, sua 

eficacia como portador de cultura e suas potencialidades como agen- 

te social consciente. Acresce que a parcela de tecnicas, normas e va- 

lores sociais absorvida institucionalmente era mais ou menos inefi- 

ciente no cenario urbano, existindo instancias em que colidia aberta- 

mente com ele. De outro lado, sua capacidade de absorver as tecni- 

cas, normas e valores sociais alternatives, requeridos pela nova situa- 

gao de existencia, apresentava debilidades insuperaveis. A substitui- 

gao cultural adquiriu, assim, tanto quantitativa quanto qualitativa- 

mente, um carater fragmentario, descontinuo e improficuo. Ela pro- 

pria erigia-se, por isso, numa fonte de desajustamento, especialmente 

nas circunstancias em que a eliminagao de ajustamentos tradiciona- 

listas nao se compensava por aquisigoes alternativas igualmente efi- 

cazes. O resultado fatal dessa correlagao de influencias negativas era 

um so. A inexistencia de meios psico-sociais e socio-culturais para 

organizar a percepgao, a inteligencia e a agao de modo congruente 

com as exigencias do ambiente. Af parece estar o busilis da questao. 

Faltaram ao negro e ao mulato os suportes perceptivos e cognitivos que 

a heranga socio-cultural deve fornecer para alicergar uma "boa" or- 

ganizagao do comportamento humano. As exigencias da situagao his- 

torico-social transcendiam as possibilidades de atuagao social refle- 

tida e ordenada do "homem de cor", fiste se viu impotente diante de 

forgas sociais que nao sabia reconhecer, explicar e submeter a algum 

tipo de controle social. Nao que o agente humano desejasse ou se 

conformasse com esse desfecho; ele pretendia o contrario. A sociali- 

zagao recebida e as probabilidades de classificagao social reduziam 

suas aspiragoes ou ilusoes a zero, originando focos de insatisfagao, de 

desilusao e de retraimento, que so nao se tornaram aniquiladores por- 
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que nao foram compreendidos conscientemente de modo complete. 
Portanto, na influencia das forgas, que ligavam o passado e o pre- 

sente, na vida do negro e do mulato distilava-se um veneno sutil, 

contra o qual nao havia defesa nem para o individuo isolado, nem pa- 

ra a coletividade. Apanhados nessa ratoeira, sem meios de defesa ati- 

va, ambos entregaram-se — em graus que variavam com as caracte- 

risticas pessoais e com o tipo de seguranga socio-economica — a 
diversos estados de desanimo, de desalento ou de indiferenga que 

paralisavam a vontade individual e sufocavam qualquer manifes- 

tagao do querer coletivo. Nas informagoes coligidas acima, isso trans- 

parece claramente. Desde a aceitagao fatalista do presente mais con- 

tristador, abjeto ou iniquo — "negro nasceu para sofrer", "vida de 

negro e assim mesmo", "nao adianta fazer nada", etc. — a raciona- 

lizagao derrotista dos que achavam que "e melhor a gente se con- 

formar. Podia ser pior" e a evasao total dos que se apegavam, com 

unhas e dentes, as pequenas vantagens conquistadas, sustentando que 

o "negro nao deve querer tudo que o branco tern", "quanto maior a 

ambigao, maior o tombo" ou que "e melhor evitar, que sofrer as de- 

cepgoes". Em suma, o "meio negro" era lavrado, psicologica, cultu- 

ral e socialmente, por forgas que liberavam e estruturavam influen- 

cias improdutivas, que mantinham ou ampliavam a desorganizagao 

social. As forgas opostas, que poderiam operar no sentido inverso, 

eram tolhidas, solapadas ou neutralizadas por condigoes psico-sociais 

e socio-culturais adversas. Por conseguinte, elas nao chegavam a ter 

vitalidade e, muito menos, a exercer influencia constante no desen- 

cadeamento de processes corretivos, suscetiveis de anular a distan- 

cia historica existente entre o "homem de cor" e os desafios que a 

presenga na cidade descarregava inexoravelmente sobre seus ombros. 

Em sintese, a desorganizagao manifesta-se na "populagao de cor" 

como componente de uma situagao historica que nao Ihe reserva ne- 

nhuma fungao social construtiva. Ela nao podia converter-se numa 

fonte de estimulos para a mudanga, pois todas as condigoes psico- 

sociais e socio-culturais do ambiente imediato e da sociedade inclu- 

siva concorriam para fazer dela um fator dinamico de perplexidade, 

de desorientagao e de inercia. Em vez de servir como uma ponte en- 

tre o passado e o futuro, desencadeando modificagoes essenciais a in- 

tegragao do negro e do mulato a ordem social competitiva e do re- 

gime de classes, ela operava em sentido contrario. Prendia-os a um 

acervo de bens culturais e de tecnicas sociais contraditorios, com fre- 
qiiencia obsoletos ou inconsistentes diante das exigencias da situa- 

gao historico-social. Afastava-os da tomada de consciencia e de po- 

sigao em face dessas exigencias, desligando-os do curso historico dos 
processes de reconstrugao social. Isolava-os, em suma, em um mun- 
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do material e moral confinado e sufocante, que nao conferia seguran- 

ca nem compensa^oes sociais satisfatorias e, ainda por cima, nao fo- 

mentava, coerentemente, a conquista dessas coisas. Portanto, vendo- 

se o esforgo de acomodagao desenvolvido pela "populagao de cor" 

deste angulo, torna-se patente que o conformismo evidenciado pos- 

suia uma natureza passiva, Subproduto de uma impotencia total, ele 

nao nascia nem da anuencia ou do consentimento nem da identifica- 

gao com os valores sociais defendidos pela "raga" dominante. fisse es- 

forgo de acomodagao trazia o signo do circulo vicioso forjado pela 

conjugagao cronica da anomia social com a miseria. Me so era pos- 

sivel e tinha pleno sentido historico porque a degradagao do homem, 

que assim se realizava, produzia ressentimentos individuais e desilu- 

sao social sem acarretar inquietagao racial. Esta visto que, se outras 

fossem as condigoes, se o negro e o mulato dispusessem de formas 

integradas de sociabilidade e de solidariedade adequadas ao presente e 

se lograssem autonomia social suficiente para explora-las livremen- 

te, as tensoes eclodiriam na cena historica e poderiam alimentar ma- 

nifestagoes consistentes de acomodagao ativa ao regime de classes. 

Tudo isso demonstra que a apatia da "populagao de cor" preen- 

cheu ceita fungao historica. Nao existem palavras para disfargar uma 

realidade semelhante. Nem temos tal intengao, seja por amor a de- 

cantada democracia racial brasileira, seja por simpatia pela 4tgente 

negra". Admitindo-se francamente os fatos expostos e o que eles sig- 

nificam para a analise sociologica, ainda assim e inegavel que a apa- 

tia da "populagao de cor" ultrapassa o sentido da mera "fatalidade 

historica". Apesar de suas origens e de suas conseqiiencias sociopa- 

ticas indisfargaveis, aquela apatia extrema representava uma das op- 

goes da seguinte alternativa: "continuar vivendo na cidade" ou "mu- 

dar para o interior". Desse prisma, a apatia aparece como uma con- 

digao residualmente dinamica, como uma escolha que envolvia a pre- 

disposigao de "fazer corpo mole ate o fim". O que significava, em 

outras palavras, usar deliberadamente a unica forma de resistencia 

e de comportamento adaptativo voluntario que estava ao alcance 

do negro e do mulato. Abandonar a cidade pelo campo equivalia a 

"reconhecer a derrota", o que, na giria da epoca, pressupunha a ad- 

missao aberta de certa incapacidade vexatoria: "entregar os pon- 

tos", "arriar a bandeira" ou "dar mostras de pouca vontade". Nesse 

complexo contexto psico-social, a permanencia pura e simples na 

cidade possuia, por si mesma, uma conotagao positiva e dignificado- 

ra — fato analogo ao que ocorrera, no passado, com o liberto. No- 

te-se, porem, que estas preferenclas semi-conscientes mas arraiga- 

das nao se associavam a qualquer "sonho de um futuro melhor"; elas 

afetavam, diretamente, o presente imediato e, dentro dele, o "va- 
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lor" das pessoas envolvidas. Tratava-se, pois, de uma obstinagao 

claramente configurada. E' certo que ela recebia reforgo indireto 

da previsao do que aconteceria aos que voltassem para o "interior"- 

Sabia-se que nao haveria melhora sensivel na condigao economica 

e social das pessoas; e, se houvesse, ela nao seria tao compensadora 

a ponto de ser desejavel. A atragao da Cidade contava, assim, co- 

mo o polo positive da decisao. E esta implicava a mais alta afirma- 

gao de si mesmo que o "homem de cor" podia dar na pratica. Per- 

manecer era resistir, resguardar-se de uma "derrota" ainda pior e 

mais humilhante que a de abater-se a miseria e a degradagao social. 

Dai uma conclusao paradoxal. A extrema apatia do negro e do 

mulato traduzia uma modalidade de auto-afirmagao pessoal e ocul- 

tava o significado de uma resistencia coletiva. Ninguem se culpava 

pela miseria e por seus efeitos perniciosos. Todos sabiam que, se 

pudessem escolher, viveriam como os brancos "ricos" e "podero- 

sos". O destino apresentava-se adverso e nem sempre o homem tern 

poderes para modifica-lo. Mas, nao saber suportar esse destino, nao 

fazer face a ele com dignidade e coragem, seria uma "prova de fra- 

queza". Eis porque, em torno da apatia, estavam polarizados os 

ajustamentos que convertiam a inercia e a passividade nos meca- 

nismos da adaptagao ao aglomerado urbano. Talvez esse seja o uni- 

co elemento positive e construtivo cuja influencia impreganava e 

decorria da desorganizagao social cronica. Foi gragas a ele que o 

negro e o mulato abriram seu arduo caminho, transformando ao lon- 

go do tempo o "morar na cidade" em "viver como gente". 

Seria imitil retomar a apatia da "populagao de cor" de Sao Paulo 

como problema sociologico. O que vimos e suficiente para salientar 

o carater e a variedade dos fatores psico-sociais e socio-culturais que 

a engendraram historicamente. Bastaria, apenas, situar mais duas 

coisas. Primeiro, quanto a sua motivagao puramente psicologica. E' 

falaciosa e indisfargavelmente etnocentrica a tendencia a interpreta- 

la como uma sorte de propensao fatal e incontrolavel do "negro", co- 

mo uma especie de "tara psicologica", adquirida na escravidao. A 

"paciencia", que inspirava a obstinagao de permanecer na cidade, na- 

da tinha em comum com a "obediencia servil" do escravo. Ela se 

prendia, antes, a uma concepgao da posigao do individuo no cosmos 

e ao anseio do "homem livre" que se quer manter nessa condigao. 

Segundo, quanto as conseqiiencias de teor positive direto ou indireto 

da apatia. Na medida em que aceitavam seu "destino" com a filoso- 

fia segundo a qual "vida de pobre e assim mesmo", mas sem deixar 

certas ilusoes sociais, de "redengao da raga negra", o negro e o mu- 

lato imunizavam-se contra o desespero, o odio racial e o tormento 
psicologico, mantendo nao obstante a crenga de que "nao ha bem que 
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sempre dure, nem mal que nao se acabe". Nesse ponto, a heranga so- 

cio-cultural rustica foi litil a seus portadores, fornecendo-lhes algum 

apoio moral, embora este procedesse de uma visao irracional do "des- 

tine humano", O importante e que a apatia continha, de modo efe- 

tivo, o carater de uma forma de ajustamento ao estilo urbano de vi- 

da. Protegia o negro e o mulato, evitando-lhes que se arriscassem a 

frustragoes ainda mais graves e perigosas. O que teria ocorrido se 

houvessem adotado, nas condigoes economicas e historico-sociais des- 

critas, comportamentos agressivos e conflitantes? A apatia foi, as- 

sim, um patamar, o ponto de partida rudimentar e modesto de que 

se elevou o "homem de cor" na passagem gradativa da passividade 

agreste para o conformismo mais ou menos consciente e, com o cor- 

rer do tempo, para a insatisfagao refletida e declarada. Como se vera 

adiante (112), entao haviam surgido e foram aproveitadas condigoes 

estruturais e dinamicas favoraveis a objetivagao de atitudes de incon- 

formismo e a sua elaboragao como forgas sociais construtivas no 

"meio negro". A apatia tinha dado seus frutos, permitindo que o 

"homem de cor" chegasse ate la; como uma carapaga insensibiliza- 

dora, servira para reduzir, pelo menos, o desgaste fisico, mental e 

moral a que ele se via impiedosamente submetido. 

No fundo de tudo estava, portanto, a relagao do negro e do 

mulato com a ordem social competitiva. As instituigoes sociais, que 

se tornaram basicas para a conformagao do horizonte cultural, a 

organizagao da vida e a integragao no regime de classes, foram ab- 

sorvidas no "meio negro" com grande atraso e enormes deficiencias. 

A referida absorgao deu-se de modo lento e descontinuo, alem de 

processar-se sob o imperio de deformagoes severamente prejudi- 

ciais para o controle ativo das forgas domesticadas do ambiente pe- 

la "populagao de cor". A posigao tipicamente ambigua e marginal 

dessa populagao impedia que o isolamento difuso se convertesse em 

segregagao sistematica. Contudo, ele nao facilitava o acesso a posi- 

goes e papeis sociais conspicuos, excluindo disfargadamente aque- 

la coletividade da participagao regular e intensa dos processes his- 

torico-sociais que promoviam a ordenagao e a expansao do regime 

de classes na cidade. Em conseqiiencia, a perpetuagao de uma par- 

cela consideravel da heranga socio-cultural transplantada do meio 

rustico, operava-se, em si mesma, como uma anomalia. For menos 

aparente que isso fosse, essa correlagao de influencias fazia com 

que o fulcro dos problemas sociais residisse nas relagoes entre o 

"homem de cor" e o arsenal de instituigoes sociais de que dispunha. 

(121) — Os principals aspectos- e decorr^nciaa d§sse processo serao descritos no 
capitulo IV. 
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Para corrigir e superar tais problemas, seria necessario que o ne- 

gro e o mulato adquirissem meios para combater as causas e os 

efeitos do isolamento psico-social e socio-cultural difuso, a que es- 

tavam condenados. Em outras palavras, para terem exito na dire- 

gao indicada, precisariam assumir, na estrutura da sociedade inclu- 

siva, posigoes sociais que Ihes facultassem a assimilagao e o do- 

minio pratico das instituigoes de cuja posse eram automaticamente 

privados, de modo parcial ou total. Como tal nao se deu, predominou 

uma especie de carencia institucional, que expunha o "homem de 

cor" ao destino inevitavel de vitima indefesa tanto dos rigores e da 

ferocidade quanto das sedugoes do mundo urbano. As instituigoes e 

que regulam o uso de tecnicas, de normas e de valores sociais pelos 

homens. Inseridos de maneira deformada, incompleta ou marginal nos 

processes que determinavam o grau de acesso ao complexo de insti- 

tuigoes sociais do mundo urbano, o negro e o mulato nao tinham co- 

mo disciplinar, imprimir regularidade e intensidade ou emprestar 

eficacia a absorgao das tecnicas, das normas e dos valores sociais exi- 

gidos pelos ajustamentos a serem normalmente observados. Na rea- 

lidade, ou haviara perdido a capacidade de organizar seu horizonte 

cultural e seu comportamento em consonancia com os requisites ma- 

teriais e morais do antigo mundo rustico, ou viam essa capacidade 

perder, de maneira crescente e inexoravel, sua velha eficacia. Em 

troca, as identificagoes com o mundo urbano incrustravam-se numa 

area ideacional e compensatoria, formando o estoque de ilus5es que 

imprimiam sentido ao afa de viver na cidade a qualquer prego. Aque- 

las identificagoes nao recebiam o suporte organizatorio, motivacio- 

nal e orientador das instituigoes correspondentes, pairando no ar, 

como se elas nao devessem ou nao pudessem ser projetadas no pre- 

sente, no comportamento concreto e nas reivindicagoes realistas do 

"homem de cor". Elas se polarizavam em torno de compensagoes 

de natureza subjetiva, suscitadas poi1 amargas frustragoes do pas- 

sado (provocadas pela escravidao) ou animadas por aspiragoes ir- 

racionais (como a confusa esperanga na "redengao" final da raga 

negra, sem uma mobilizagao conseqiiente dos proprios "homens de 

cor"). 

O fato das inconsistencias se objetivarem na esfera institucio- 

nal e crucial para a nossa analise. For ai se explica, sociologica- 

mente, tanto a generalidade dos desajustamentos descritos, quanto 

o carater insidioso e ubiquo das conseqiiencias ou efeitos sociopa- 

ticos que produziam. Quando uma inconsistencia e de ordem insti- 

tucional, ela se reflete em todos os niveis da vida social. Apenas 

para completar esta explanagao, gostariamos de apontar certas im- 
plicagoes, tomando em conta as manifestagoes individuals de com- 
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portamentos socials; a organizacao da personalidade; o grau de coa- 

lescencia do "meio negro"; e a acomodagao deste a sociedade in- 

clusiva. 

As condigoes em que se processavam a adaptagao a cidade e o 

isolamento socio-cultural difuso fizeram com que o negro e o mu- 

lato nao fossem adequadamente socializados para assumir posigoes 

e papeis sociais em todos os contextos da vida social de que parti- 

cipassem. O indivlduo nao era adequadamente socializado sequer 

para lidar com seu corpo e com sua pessoa, expondo-se a riscos que 

ameagavam, variavelmente, sua saude, seu equilibrio, seus interes- 

ses, sua seguranga ou sua sobrevivencia. For isso, nao e de estra- 

nhar-se o individualismo agreste, quase cego e desenfreado que 

transparecia nas relagoes com os "outros". Se o "outro" fosse fraco, 

timido ou dependente e se agisse como "trouxa", condenava-se a 

servidao. A pessoa constituia o unico bem facilmente acessi'vel. Ao 

interagir com indivfduos da mesma categoria racial, o negro e o 

mulato inseriam-se numa relagao complexa, que transcendia a ob- 

jetivos socialmente definidos e imediatos. Afastados ou excluidos 

dos processos normais de acumulagao de riqueza, de prestigio e de 

poder, os "homens de cor" tendiam a aproveitar as relagoes sociais 

para se apropriarem das pessoas dos "outros", como e nos limites 

em que isso se mostrasse viavel. For isso, a "simbiose" dos sexos e 

das idades convertia-se, com demasiada freqiiencia e facilidade, em 

"parasitismo" do homem sobre a mulher ou do adulto sobre o me- 

nor. Se o "outro" fosse forte, esperto e independente, sabendo alem 

disso impor sua vontade e autoridade, entao ele seria temido, acata- 

do e obedecido. Esta ultima conexao tinha importancia nas rela- 

goes do grupo domestico e de camaradagem, bem como nas situa- 

<j6es de convivencia inter-racial. O temor suscitava inibigao de 

comportamentos exageradamente egoisticos e podia ate predispor ao 

altruismo, a eqtiidade e a obediencia. O temor do "branco" pressu- 

punha uma gradagao especial, pois desencadeava inibigoes tao for- 

tes que conduziam, em regra, a certa ansiedade e a tendencia a 

evitar relagoes igualitarias (principalmente de teor competitive). 

Tudo isso trai uma socializagao ultra-deficiente. Num piano, ela se 

revelava incapaz de preparar o "homem de cor" para comportar-se 

responsavelmente como pal, marido, chefe de familia, filho, irmao, 

tio, padrasto, ami go, vizinho, colega, namorado, noivo, etc.; em ou- 

tro, mostrava-se completamente desajustada diante dos requisitos 

materials, intelectuais e morals de uma sociedade estratificada, aber- 

ta e competitiva, organizada com base na dominagao da "raga bran- 

ca". A indolencia, o desinteresse pelo trabalho, a resignagao, o 

alheamento diante de obrigagoes elementares imperativas, a dife- 
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renciagao sociopatica do comportamento, etc. respondiam alterna- 
tivamente (e as vezes de maneira simultanea) as dificuldades que 

-emergiam, continuamente, em cada situagao de convivencia. A to- 

do o instante, em cada agao ou relagao social, o "negro" sentia-se 

<iesafiado e precisava por a prova sua condigao humana, enfrentan- 

do dilemas em cuja solugao devia demonstrar que nao padecia de 

"falta de vontade" ou que era "macho'7, "gente" e "esperto". Essa 

xotina era pouco propicia ao refinamento das aptidoes para agir 

segundo um codigo etico valido para todos e, em particular, para 

selecionar respostas encaraveis socialmente como uma exigencia in- 

violavel do "nosso grupo". Alem disso, as inconsistencias das ins- 

tituigoes fomentavam desvios repetidos, de natureza sociopatica, na 

esfera do comportamento manifesto. As instituigoes coordenam as 

condigoes externas e organizam as compulsoes interiores que regu- 

lam, estimulando ou inibindo, os motives das agoes humanas. As 

<iebilidades cronicas e profundas desse sistema de referencia expu- 

nham o negro e o mulato a agirem, em diversas e numerosas situa- 

goes de convivencia, como se estivessem sujeitos a um vacuo social. 

Nesses casos, nao era o egoismo anti-social (ou outros atributos psi- 

cologicos equivalentes) que entrava em jogo. Porem, a impossi- 

bilidade de discernir entre os motives pessoais e as conseqiiencias 
sociais das agoes praticadas. O individuo convertia sua pessoa em 

algo exclusive e a parte, como se tudo que fizesse ou pretendesse 

apenas dissesse respeito a ele proprio e se suas agoes nao afetas- 

sem as pessoas ou os interesses dos "outros". Tal individualismo 

agreste constituia a expressao natural das debilidades da socializa- 

gao recebida, estando longe das decisoes premeditadas ou refletidas 
que caracterizam, psicologica e culturalmente, as manifestagoes do 

comportamento social egoistico. 

Quanto a organizagao da personalidade, pode-se distinguir dois 

tipos de influencias dinamicas. Onde a desintegragao da familia se 

conjugava com outros desajustamentos cronicos, a diferenciagao so- 

ciopatica da personalidade representava uma alternativa freqiien- 

te. O vagabundo contumaz. a prostituta ou o ladrao profissional 

apareciam, nesse sentido, como produtos normais do condiciona- 

mento social. Onde a familia integrada se associava a intentos de- 

finidos de ostentar um padrao de vida "direito", a desilusao e o res- 

sentimento acabavam fomentando frustragoes demasiado comple- 

xas para os mecanismos integrativos, incorporados ao patrimonio 

^ocio-cultural. Elas nao podiam ser neutralizadas e absorvidas so- 

cialmente, dando origem, com freqiiencia, a tensoes psicologicas 

destrutivas. A unica unidade dentro da qual se tornava possivel ob- 

ter algum grau de controle sobre aquelas tensoes era a personalida- 
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de. Por isso, nem sempre a integragao social elidia a desorganiza- 

gao da personalidade. Por paradoxal que parega, os influxes socio- 

paticos da desorganizagao social sobre a diferenciagao da persona- 

lidade acarretavam certos mecanismos adaptativos e integrativos 

que asseguravam maior protegao ao equilibrio do ego e conferiam 

maior plasticidade as relagoes da pessoa consigo mesma, com os "ou- 

tros" e com as exigencias do mundo exterior. Portanto, nessa fase 

da absorgao da heranga socio-cultural urbana, os desajustamentos de 

efeitos psicologicos mais dramaticos podiam ocorrer nos clrculos mais 

altos da "populagao negra" — entre aqueles que, aparentemente, ti- 

nham logrado posigoes mais vantajosas na estrutura socio-economica 

da sociedade inclusiva e progredido mais na assimilagao de seus va- 

lores sociais. Ai talvez esteja a razao do temor com que se enca- 

rava, nesses circulos, as propensoes inconformistas, de teor igualita- 

rio, dos "jovens de cor". E* provavel, pois, que a substituigao de ati- 

tudes apaticas por uma orientagao abertamente conformista tradu- 

zisse as gradagoes nos riscos psicologicos, que iam da "desorganiza- 

gao social permanente" a "vida social integrada". Os dados disponi- 

veis nao permitem esclarecer cabalmente os problemas teoricos que 

se levantam. Mas, eles projetam alguma luz sobre as inconsistencias 

gerais dos mecanismos de socializagao, de motivagao e de controle 

coordenados e regulados institucionalmente. Parece patente que as 

deficiencias desses mecanismos operavam, de maneira universal, co- 

mo um fator dinamico da perpetuagao e do agravamento da desor- 

ganizagao social. Doutro lado, elas so provocaram conseqiiencias fu- 

nestas quando se erguiam barreiras psicologicas ou socio-culturais a 

diferenciagao sociopatica da personalidade. Percebe-se, com relativa 

clareza, porque a apatia oferecia uma altemativa de ajustamento e 

porque o proprio conformismo so surgia tardiamente, em conexao com 

os exitos alcangados na classificagao do "homem de cor" na estrutu- 

ra da sociedade inclusiva. O duplo fato das tensoes abalarem, forte- 

mente, o equilibrio da personalidade e delas serem manipulaveis ape- 

nas no piano psicologico animava uma verdadeira orientagao cultu- 

ral, que compelia a inercia, a acomodagao passiva e a submissao au- 

tomatica a "raga dominante". fiste ponto merece seria atengao, ja 

que sugere que certas tendencias a passividade nao procediam, espe- 

cificamente, nem de uma deformagao psicologica do "negro" pela es- 

cravidao, nem do ambiente de desmoralizagao resultante da vida so- 

cial desorganizada. Elas provinham, ao que parece, do modo pelo 

qual a heranga socio-cultural absorvia a heranga biologica e a he- 

ranga psicologica do negro e do mulato, na configuragao da estrutu- 

ra basica de sua personalidade. 
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As inconsistencias das instituicoes incorporadas. ao patrimdnio 

socio-cultural tambem se refletiam na constituigao do "meio ne- 

gro". Literalmente falando, este nao passava de uma congerie de 

individuos; seus componentes sequer chegavam a identificar-se atra- 

ves dos atributos raciais visfveis, pelos quais eram distinguidos pe- 

los "brancos", compondo subjetivamente uma categoria social. As 

obrigaQoes sociais, que definiam, imjmnham e mantinham relagoes 

de reciprocidade, de solidariedade e de responsabilidade, objetiva- 

vam-se em niveis mais restritos da interagao social (em regra em 

grupos primarios, como a famllia ou as cliques de companheiros; e, 

com limitagoes serias, nas associagoes recreativas e beneficentes). 

Nem mesmo o parentesco e o casamento ativavam, de forma uni- 

versal e regular, obrigagoes de carater elementar e imperioso na 

ordem social estabelecida. Como cada individuo tinha ampla liber- 

dade de ser agente e arbitro da propria conduta, os mecanismos re- 
pressivos, inerentes as instituigoes absorvidas, nao possuiam nenhum 

poder socializador corretivo. Isso ocorria inclusive com as manifes- 

tagoes de solidariedade. Onde a heranga rustica preservasse alguma 

eficacia, tais obrigagoes assumiram caracteristicas quase tribais, com- 

pelindo os individuos a ajustamentos anacronicos e prejudiciais numa 

sociedade competitiva. Onde essa heranga entrasse em crise, a soli- 

dariedade so contava na escala do parentesco consangiiineo ou, es- 
poradicamente, nas relagoes congeniais. No en tan to, a solidariedade 

"rustica" nao ligava senao precariamente um numero reduzidissimo 

de pessoas e, ainda assim, para afastar os seus inconvenientes, os "ho- 

mens de cor" em ascensao social precisavam retrair-se e condena- 
la. Ela fomentava o individualismo cego e agreste dos "aproveitado- 

res", que pretendiam parasitar sobre os parentes ou amigos; e pro- 

vocava, indiretamente, o individualismo ultra-egoistico e defensive 

dos que desejavam resguardar suas possibilidades de ascensao social 

e proteger-se contra os "chupins". Semelhante estado de coisas pro- 

duzia dois tipos de conseqiiencias sociopaticas. Em pfimeiro lugar, 

contribuia inevita\ dmente para manter o "meio negro" como uma 

congerie, sem nenhama perspectiva concreta de transformar-se, his- 

toricamente, em uma minoria racial integrada (ou, pelo menos, de 

funcionar em alguns aspectos construtivos como tal). Em segundo lu- 
gar, concorria para pulverizar e individualizar as aspiragoes de clas- 

sificagao e de ascensao sociais, compartilhadas universalmente, em- 

bora de maneira e em grau variaveis. Tres evidencias gerais sao 
reconheciveis com clareza: a) na ansia de competirem entre si, por 

falta de socializagao previa e de compulsoes sociais adequadas, o 

negro e o mulato viam-se, ideacionalmente, em relagoes 'de confli- 

to, causando-se assim danos materials e morais irreparaveis; b) a 
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estrutura das instituigoes operahtes nao fornecia nem base material 

nem suporte moral para a cooperagao a longo termo, coordenada e 

regulada por fins supra-pessoais e altruisticos (especialmente se fos- 

se necessario envolver varias pessoas, sem outras ligagoes que as 

nascidas dos propositos socials da atividade cooperativa desenvolvi- 

da); c) o exito na ordem social competitiva servia como uma fonte 

de sucgao, que tendia a promover a redefinigao das lealdades dos 

individuos favorecidos em termos altamente exclusivistas e egois- 

ticos, apartando-os do "meio negro" e fechando-os em seus circulos 

imediatos de convivencia. Portanto, ainda aqui a passagem da de- 

sorganizagao social cronica para a vida social integrada nao se tra- 

duzia em progress© real no dominio dos novos mecanismos adapta- 

tivos e Integrativos pela "populagao de cor", Um muro de incom- 

preensao e de hostilidade oculta separava o "negro de brim" do "ne- 

gro de elite". O pior e que essa incompreensao anulava os efeitos 

construtivos da classificagao social de uma parcela da "populacao 

de cor" e ajudava, decisivamente, a perpetuar a posigao heteronomi- 

ca da "raga negra" na estrutura da sociedade inclusiva. Em conse- 

qiiencia, as alteragoes de estatus socio-economico somente benefi- 

ciavam os individuos envolvidos, sendo nulas do ponto de vista da 

situagao e do prestigio da coletividade a que pertenciam. Os efeitos 

da mobilidade social vertical nao se refletiam sequer no alargamen- 

to do horizonte cultural medio, porque a ausencia de canais regu- 

lares de comunicagao impedia a propagagao das experiencias indi- 

viduals dentro dessa area no "meio negro". Assim, as inconsisten- 

cias dos mecanismos de socializagao, de motivagao e de controle nao 

encontravam nenhuma fonte de corregao societaria. De um lado, 

persistiam incolumes as atitudes de complacencia e de tolerancia 

diante da repetigao cronica dos desajustamentos ao mundo urbano, 

como se eles constituissem algo normal e natural, uma especie de 

folclore da "vida do negro na cidade", que deveria ser resguardado 

pelos "homens de cor". De outro, perpetuavam-se e multiplicavam- 

se os fatores psico-sociais e socio-culturais da incapacidade medular, 

que proscrevia o negro e o mulato da cena historica, barrando-os dos 

caminhos que Ihes dariam o poder de construir melhor destine no 

seio da sociedade de classes. Mesmo no tocante a interesses coletivos 

de alcance vital, como os relacionados com as imagens do "negro" 

(remodeladas e deformadas pelo "branco"), o "meio negro" mante- 

ve-se impassivel e inerte. Como uma congerie social, este nao dispu- 

nha de condigoes propicias de integragao e de uniao, que servissem 

de lastro a comportamentos coletivos autonomos, tivessem ou nao al- 

gum teor inconformista definido e qualquer que fosse sua importan- 

cia como mecanismo de auto-defesa. Isso explica, certamente, a ine- 
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ficacia das tentativas internas de reagao deliberada contra as causas 

e os efeitos sociopaticos da desorganizagao social. Tambem sugere que 

as manifesta^oes de oposigao esporadica contra os "abuses dos bran- 

cos" estavam inevitavelmente condenadas a esterilidade. A ligao 

geral que se colhe demonstra que e deveras dificil a um aglomerado 

humano passar, de um momento para outro, de um estado de ano- 

mia cronico para o complexo regime de solidariedade exigido pela 
ordem social competitiva e pelo regime de classes sociais. 

Por fim, a sociedade inclusiva apresentava-se sob duas faces a 

"populagao de cor". No nivel das camadas sociais "pobres" e "de- 

pendentes", a coexistencia racial era a regra, embora isso nem sem- 

pre acarretasse inobservancia significativa do padrao dominante de 

isolamento socio-cultural difuso, que regulava o intercambio asso- 

ciativo dos "negros" e dos "mulatos" com os "brancos". No nivel da 

integragao e do funcionamento da ordem social competitiva, as coi- 

sas passavam-se como se a "populagao de cor" estivesse vedado o 

acesso a estrutura da sociedade de classes. No conjunto, portanto, 

as tendencias e o ritmo de absorgao do negro e do mulato depen- 

diam, direta e extensamente, da capacidade que revelassem, como 

indivlduos, de interagir com o mundo social urbano. A sociedade de 

classes, como sistema social, continuava tao insensivel ao destino so- 

cial dos "hornens de cor", quanto o fora no period© de sua forma- 

gao histdrica. Dadas as inconsistencias dos mecanismos de sociali- 

zagao, de motivagao e de controle fomentados pela desorganizagao 

social cronica ou pelas debilidades insuperaveis da propria vida so- 

cial integrada, e facil imaginar-se o que essa situagao representava 

historicamente. A sociedade aberta convertia-se fatalmente no con- 

trario, quando se tratava do negro e do mulato, que nao tinham 

meios para promover sua inclusao na ordem social legitima. A ri- 

gor, porem, suas desvantagens nao paravam ai. Alem de tornar-se 

"fechada" para os "homens de cor", a organizagao da sociedade de 

classes operava em fungao do poder relativo e da capacidade de 

atuagao social ordenada dos grupos humanos em presenga. Em ou- 

tras palavras, ela se revelou tambem "insensivel" aos problemas so- 

ciais do meio negro", em todas as questoes que transcendiam ao 

equilibrio imediato da ordem legal (ou seja, que nao fossem "pro- 

blemas de policia" ou de "assistencia"). fiste ponto merece atenta 

consideragao, pois estabelece o sistema de referencia sociologico que 

permite compreender porque as coisas se agravaram tanto, sem que 

se esbogasse e se fizesse sentir substancialmente qualquer mecanis- 

mo corretivo de reagao societaria, coordenado e regulado pela so- 

ciedade inclusiya. Nas condigoes historico-sociais de^critas, esta 

so seria "sensivel" aos problemas sociais do negro e do mulato se 
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eles contassem, na cena historico^social, como uma categoria social 

estruturada. Mas, se eles desfrutassem dessa possibilidade, por sua 

vez nao dependeriam de forma tao grave, intensa e complexa dos 

mecanismos espontaneos de corregao dos problemas sociais da so- 

ciedade inclusiva... O clrculo de ferro, que encadeava a anomia 

social a miseria, reaparecia no piano da integragao estrutural e fun- 

cional do proprio sistema de classes, como ele podia manifestar- 

se na cidade de Sao Paulo. Ao inverso do que se poderia esperar, o 

exemplo considerado indica que os processes de diferenciagao e de 

organizagao da sociedade de classes podem complicar e agravar se- 

riamente os problemas humanos dos grupos sociais mais ou menos 

dependentes. E' provavel que, se os negros e os mulatos suportas- 

sem com exito os mecanismos de peneiramento da ordem social 

competitiva, a sua absorgao teria assumido outros rumos. Na rea- 

lidade, como nao puderam enfrentar tais mecanismos como indivi- 

duos, em escala coletiva, acabaram se desajustando estruturalmente 

e foram identificados, na sociedade inclusiva, como "elementos re- 

r.idnais". Esse e o significado real da selegao de comportamentos e 

de personalidades marginais da "populagao de cor" para represen- 

tar, negativamente, o negro e o mulato, bem como para confronta- 

los com os padroes de avaliagao instituidos pela nova ordem social. 

A estigmatizagao do "homem de cor" aparece, por conseguinte, co- 

mo um process© historico-social, no qual o ^negro" esteve tao en- 

volvido quanto o "branco", malgrado as diferengas inegaveis de 

perspectivas e de interesses sociais. Na medida em que a impoten- 

cia do "negro" circunscreveu sua reagao ativa contra a estigmatiza- 

gao aos ressentimentos pessoais e em que o "branco" amparou-a com 

marcante fervor etnocentrico, a conjuntura historica deu origem a 

forgas sociais que inseriam certos focos de agravamento dos proble- 

mas sociais dos "homens de cor" no proprio amago da sociedade de 

classes. A degradagao resultante desse processo facilitava original- 

mente a acomodagao passiva da sociedade inclusiva a "degeneres- 

cencia" da vida social do negro e do mulato sob o "regime de liber- 

dade". Entendia-se, de modo franco, que o pauperismo, a desorga- 

nizagao da familia, o alcoolismo, a vagabundagem, a prostituigao, a 

criminalidade, etc. constituiam "sintomas naturais" e, por assim di- 

zer, o dividendo fatal das propensoes biologicas, psicologicas e anti- 

sociais do "homem de cor". Os mores cristaos e os fundamentos le- 

gais da ordem social competitiva nao neutralizaram nem suavizaram 

os efeitos destrutivos dessas avaliagoes, que desorientaram ainda 

mais os negros e os mulatos, ao mesmo tempo que instilavam um 

veneno sutil em sua tenue capacidade de auto-defesa. Haveria muito 

o que enfatizar, sociologicamente, explorando-se esse pano de fun- 
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do. O que iriiporta ressaltar com insistencia, todavia, e a ligagao 

que se estabeleceu entre os efeitos inevitaveis da desorganizagao so- 

cial cronica e as tendencias historicas de desenvolvimento do regi- 

me de classes numa sociedade multi-racial. Praticamente, a socie- 

dade inclusiva ignorou a situagao do "meio negro", relegando a so- 

lugao final dos problemas sociais nele existentes as conseqiiencias 

reativas, a longo termo, do process© espontaneo de integragao do 

negro e do mulato a ordem social competitiva. A curto prazo, o qua- 

dro esbogado comporta duas constatagoes centrals. Primeito, as 
tendencias dinamicas de consolidagao da sociedade de classes fo- 

ram inoperantes para facilitar e acelerar a absorgao de uma cate- 

goria racial que nao compartilhava de certas impulsoes psico-so- 
ciais e socio-culturais, basicas para a integragao e o equilibrio da 

ordem social competitiva. Segundo, em sua fase de consolidagao his- 

torica na cidade de Sao Paulo, o regime de classes foi indiferente a 

perpetuagao de estruturas segmentarias anacronicas, acomodando-se 

dinamicamente a padroes societarios de isolamento psico-social e so- 

cio-cultural, incompativeis com os fundamentos economicos e juridi- 
co-poh'ticos de uma sociedade "aberta", "competitiva" e "democratica". 

Em conclusao, a desorganizagao social permanente atuava como 

um fator de apatia, compelindo o negro e o mulato a aceitarem co- 

mo "normals" as condigoes anomicas de existencia, imperantes no 

"meio negro". Os influxes internos de corregao espontanea dessa 

situagao tinham bastante eficacia para produzir a convivencia social 

integrada em certos niveis restritos. Todavia, tais influxes nao po- 

diam abranger e submeter a controle fa tores que opera vam fora e 

aciijia dos grupos primarios constitm'dos por "pessoas de cor", na es- 

iera de diferenciagao e de integragao da propria ordem social da so- 

ciedade inclusiva. Como a convivencia social integrada podia ocor- 
rer simultaneamente com a classificagao no sistema de classes e a as- 

censao social, com frequencia ela se associava a manifestagoes socio- 
paticas, particularmente danosas para o equilibrio da personalidade. 

Tendo-se em vista a situagao total, em conjunto, tanto a desorganiza- 

gao social cronica, quanto a convivencia social integrada favoreciam 

a persistencia de combinagoes estruturais arcaicas, incentivando o ne- 

^ro e o mulato seja a apatia (tendencia preponderante no setor desor- 

ganizado do "meio negro"), seja a ajustamentos conformistas alta- 

mente passives (tendencia dominante no setor integrado do "meio 

negro"). Consideradas em terraos dos requisitos estruturais e dind- 

micos da ordem social estabelecida na sociedade inclusiva, as duas 
tendencias possuiam natureza sociopatica, operand© como fatores que 

interferiam no seu desenvolvimento normal (pelo menos no que se 

referia ao grau de universalizagao dos requisitos do regime de clas- 
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ses e a conseqiiente superagao das diferengas ou barreiras raciais,. 

que a entravavani). Por outro lado, o padrao de diferenciaQao e de 

integragao alcangado, naquela epoca, pela ordem social competitiva 

e pelo regime de classes sociais na cidade de Sao Paulo, apresenta- 

va debilidades estruturais e dinamicas notorias. Ai parece residir a 

explicagao para a propria inercia da sociedade inclusiva diante dos 

dilemas materials e morais que afligiram a "populagao de cor". Ela 

ajustou-se, ambiguamente, a residues de formas sociais arcaicast que- 

perpetuavam o antigo regime no seio da ordem social competitiva 

e do sistema de classes. Essa tendencia era, em si mesma, fortemen- 

te anomala, pois implicava a preservagao de padroes de isolamento 

psico-social e socio-cultural que entravam em choque aberto com 

os fundamentos legais da nova ordem social. Gragas a essa circuns- 

tancia historica, porem, os desajustamentos e os desequilibrios que 

minavam o "meio negro" podiam ser ignorados ou resolvidos segun- 

do procedimentos rotineiros e ineficazes, que nao restringiam nem a 

sua propagagao, nem o seu agravamento continuo. Na verdade, a 

corregao efetiva de tais desajustamentos e desequilibrios so interes- 

saria, diretamente, as pessoas e aos grupos sociais atingidos, pois 

eles nunca chegaram a ameagar, de alguma maneira, as vantagens 

conferidas a "raga branca" por aquela ordenagao social. Assim, a 

sociedade de classes colocou a "populagao de cor" paulistana diante 

de uma durissima alternativa. Ou os seus componentes absorviam 

as tecnicas culturais, os padroes de existencia e os valores sociais em 

que ela se fundava — e entao teriam elementos para superar, por 

conta propria, os inconvenientes da anomia, do pauperismo e da 

inercia socio-cultural. Ou eles se condenavam a eternizar aquele 

estado de coisas, identificando-se, como categoria social, atraves das 

caracteristicas sociopaticas estigmatizantes do estilo de vida a ele 

correspondente. Empregando-se um eufemismo de linguagem, po- 

der-se-ia dizer que a sociedade de classes abriu as suas portas aos 

"homens de cor", sob a condigao de que se mostrassem capazes de 

enfrentar e de resolver os seus problemas de acordo com o codigo 

etico-juridico que ela instituia. Mas, na realidade, ela transferiu pa- 

ra os ombros deles a pesada tarefa de prepararem, sozinhos, a "reden- 

gao da raga negra". 



Capitulo 3 

HETERONOMIA RACIAL NA SOCIEDADE DE CLASSES 

INTRODUgAO: 

Os resultados da analise historico-sociologica, coligidos nos dois 

capltulos anteriores, estabelecem duas evidencias essenciais para o 

presente estudo. Primeiro, que a ordem social competitiva e o regi- 

me de classes sociais nao se implantaram de modo instantaneo e ho- 

mogeneo na cidade de Sao Paulo. Apesar do forte impulso inicialr 

provocado pela comercializagao do cafe, e da aceleragao crescente da 

revolugao economica burguesa, gragas a expansao urbana e ao cres- 

cimento industrial, aquele processo historico-social revela extrema 

lentidao e notoria descontinuidade. Embora ele seja indiscutivelmen- 

te acumulativo, a projegao no tempo de seu desenvolvimento estru- 

tural sugere que cada fase decisiva de diferenciagao progressiva e 

de "avango" intercala-se entre fases alternativas, relativamente pro- 

longadas de compromisso com o passado e, mesmo, de resistencia se- 

letiva a inovagoes socio-culturais imperiosas. Em resume, a cidade 

nao se transformou em bloco e de um momento para outro. Nao so 

ela se alterou gradativamente e com um ritmo desigual, conforme os 

aspectos do sistema economico, social e cultural que se levem em 

consideragao; mas, ainda, conservou em seu bojo reminiscencias vivas 

do passado e estruturas arcaicas que reconstruiam o antigo regime 

em varies niveis da convivencia humana. As esferas em que isso ocor- 
reu de forma mais notavel abrangem dois polos extremes: os cir- 

culos sociais constituidos pelas elites das camadas dominantes; e os 

setores dependentes da plebe. Com o correr do tempo, semelhan- 

tes reslduos do passado recente foram absorvidos e eliminados, de- 

saparecendo aos poucos os contrastes mais ou menos aberrantes. 

Entao, aparecem as "ilhas culturais", que lembram na paisagem da 

metropole a imensa variedade de herangas etnicas, de carater nis- 

tico, que aqui se congregam. Na epoca que focalizamos, porem, o 

processo estava em fase incipiente de transigao e os dois polos opos- 

tos da sociedade so lembravam o mundo burgues coetaneo pelas ex- 

terioridades do comportamento e pelas aparencias do estilo de vida 

social. Como os segmentos dependentes da plebe envolviam-se de 
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forma esporadica e superficial nos "interessgs praticos" ligados com 

os surtos economico e urbano, era nessa area que os residues da he- 

ranga socio-cultural pre-capitalista apresentavam maior tenacida- 

de, Segundo, aquilo que se poderia chamar de "aptidao para a mu- 

danga" ou de "impulso basico para a modemizagao" tinha menos 

que ver com os conteudos e a organizagao do horizonte cultural das 

pessoas e categorias de pessoas, que com sua localizagao na estrutu- 

ra economica e de poder da cidade. O engajamento nas atividades 

praticas, com os proventos e as imposigoes dai resultantes, e que 

regulavam o grau de identificagao, de neutralidade ou de repulsa 

diante das inovagoes socialmente necessarias. Por essa razao, a rus- 

ticidade predominante nos diversos grupos etnicos sofria corregoes 

altamente variaveis e flutuantes. Os que se inseriam no "mundo de 

negocios" propendiam mais que os outros, voluntariamente ou sob a 

pressao de exigencias inelutaveis, a tomar atitudes abertas em face 

da modemizagao. No entanto, as influencias inovadoras ficavam 

mais ou menos confinadas, em grande parte por causa do padrao de 

isolamento socio-cultural vinculado seja ao estalao elevado de vida 

das familias abastadas "tradicionais", seja ao estado de miseria e de 

desequilibrio dos setores dependentes da plebe. Nos dois extremes, 

pois, o desligamento dos fluxos de renovagao socio-cultural tendia a 

ser acentuado. 

Esbatendo-se a situagao do negro e do mulato sobre esse amplo 

pano de fundo historico-social, obtem-se uma compreensao relativis- 

ta e objetiva do "drama do negro" na cidade. As tendencias histo- 

ricas de diferenciagao e de reintegragao da ordem social nao favo- 

reciam, de per si, nenhum agrupamento etnico ou racial determina- 

do. Todavia isso acabava acontecendo, por vias indiretas. O envol- 

vimento imediato nos processes de crescimento economico e de de- 

senvolvimento socio-cultural dependia de recursos materials e mo- 

rals. Ou, em outras palavras, de recursos economicos, de meios tec- 

nicos e organizatorios; em suma, de aptidoes para responder efeti- 

vamente as exigencias da situagao historico-social. Como ex-agen- 

tes do trabalho escravo e do tipo de trabalho manual livre que se 

praticava na sociedade de castas, o negro e o mulato ingressaram 

nesse process© com desvantagens insuperaveis. As conseqiiencias 

sociopaticas da desorganizagao social imperante no "meio negro" ou 

da integragao deficiente a vida urbana concorreram para agravar o 

peso destrutivo dessas desvantagens, aniquilando ou corroendo ate 

as disposigoes individuals mais solidas e honestas de projetar o "ho- 

mem de cor" no aproveitamento das oportunidades em questao. 

Desse angulo, percebe-se com facilidade como a degradagao pela es- 

cravidao, a anomia social, a pauperizagao e a integragao deficiente 



— 223 — 

combinam-se entre si para engendrar um padrao de isolamento eco- 

nomico e socio-cultural do negro e do mulato que e aberrante em 

uma sociedade competitiva, aberta e democratica. Se as impulsoes 

economicas, sociais e politicas que orientaram a formagao e o de- 

senvolvimento ulterior imediato do regime de classes fossem mais 

poderosas, concentradas e tenazes, parece provavel que os mecanis- 

mos espontaneos de reagao societaria seriam suficientes para com- 

pelir o "negro" aos ajustamentos dinamicos, requeridos pela situa- 

gao historico-social. Como essas impulsoes nao se objetivaram so- 

cialmente, o destino da "populagao de cor" ficou entregue as poten- 

cialidades dinamicas de um equipamento adaptativo e integrativo 

basicamente modeiado para funcionar na sociedade de castas. Me 

era apropriado para promover ajustamentos que resguardavam ao 

maximo a distancia social existente entre o "branco" e o "negro", 

como se este ainda vivesse sob o jugo da dominagao do senhor. Pof 

isso, operava como um fator de preservagao e de reintegragao, na 

ordem social competitiva, do padrao de isolamento socio-cultural em 

que se fundava o equilibrio de relagoes raciais e o dominio da "raga 
branca" no regime escravocrata. O que deixa claro que a situagao 

historico-social do negro e do mulato, no periodo de consolidagao da 

sociedade de classes em Sao Paulo, oferece-se a analise sociologica 

como um problema de demora cultura. 

Tudo isso implica que se de atengao especial a certas in- 
fluencias socio-culturais que estabeleceram uma especie de compo- 

sigao entre o presente e o passado, entre a sociedade de castas e a so- 
ciedade de classes. O regime extinto nao desapareceu por completo 

apos a Aboligao. Persistiu na mentalidade, no comportamento e ate 

na organizagao das relagoes sociais dos homens, mesmo daqueles que 
deveriam estar interessados numa subversao total do antigo regime. 

Toda insistencia sera pouca, para ressaltar-se a significagao sociolo- 

gica dessa complexa realidade. Elas nos mostra que o negro e o mu- 

lato foram, por assim dizer, enclausurados na condigao estamental 

do "liberto" e nela permaneceram muito tempo depois do desapare- 

cimento legal da escravidao. A Aboligao projetou"-os no seio da pie- 
be, sem livra-los dos efeitos diretos ou indiretos dessa classificagao. 
Em plena fase de consolidagao da ordem social competitiva e do re- 

gime de classes, a "populagao de cor" subsiste numa posigao ambi- 

gua, representada, confusamente, como se constituisse um estamento 

equivalente ao ocupado pelos "libertos" na velha estrutura social. Ora, 

essa situagao esdruxula e altamente esclarecedora. Pois identifica 

quais sao as raizes historicas da degradagao social do "homem de 

cor" no seio do novo sistema socio-economico: a perpetuagao inde- 

finida de padroes de ajustamento racial que pressupunham a vigen- 
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cia de criterios anacronicos de atribuigao de estatus e papeis sociais 

ao negro e ao mulato. 

Tomando-se a rede de relagoes raciais como ela se apresenta em 

nossos dias, poderia parecer que a desigualdade economica, social e 

politica, existente entre o "negro" e o "branco", fosse fruto do pre- 

conceito de cor e da discrimina^ao racial. A analise historico-socio- 

logica patenteia, porem, que esses mecanismos possuem outra fun- 

gao: a de manter a distancia social e o padrao correspondente de iso- 

lamento socio-cultural, conservados em bloco pela simples perpe- 

tuagao indefinida de estruturas parciais arcaicas. Portanto, qual- 

quer que venha a ser, posteriormente, a importancia dinamica do 

preconceito de cor e da discriminagao racial, eles nao criaram a rea- 

lidade pungente que nos preocupa. Esta foi herdada, como parte de 

nossas dificuldades em superar os padroes de relagoes raciais ine- 

rentes a ordem social escravocrata e senhorial. Gragas a isso, ambos 

nao visavam, desde o advento da Aboligao, instituir privilegios eco- 

nomicos, sociais e politicos, para beneficiar a "raga branca". Ti- 

nham por fungao defender as barreiras que resguardavam, estrutu- 

ral e dinamicamente, privilegios ja estabelecidos e a propria posi- 

gao do "branco", em face do "negro", como raga dominante. No 

capitulo precedente, procuramos explicar porque o negro e o mu- 

lato ficaram apaticos diante de semelhante processo historico-social 

e de suas conseqiiencias im'quas. Neste capitulo, a nossa atengao 

vai voltar-se para o outro lado da moeda. Como e dentro de que 

limites o "homem branco" continuou preso a um sistema de valo- 

res sociais e de dominagao racial que acarretava a vigencia de um 

padrao de ajustamento inter-social analogo ao que vigorova na so- 

ciedade estamental e de castas. 

1 — O Mito da "Democracia Racial": 

E' muito dificil, em nossos dias, reconstruir e interpretar com 

objetividade as disposigoes que orientaram os ajustamentos raciais 

dos "brancos", durante a fase de consolidagao da ordem social com- 

petitiva na cidade de Sao Paulo. Duas coisas, porem, par*>cem cla- 

ras, Primeiro, a perpetuagao, em bloco, de padroes de relagoes ra- 

ciais elaborados sob a egide da escravidao e da dominagao senho- 

rial, tao nociva para o "homem de cor", produziu-se independente- 

mente de qualquer temor, por parte dos "brancos", das provaveis 

conseqiiencias economicas, sociais ou politicas da igualdade racial 

e da livre competigao com os "negros". Por isso, na raiz desse fe- 

nomeno nao se encontra nenhuma especie de ansiedade ou de in- 

quietagao, nem qualquer sorte de intolerancia e de odios raciais, que 
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essas duas condigoes fizessem irromper na cena historica. Em ne- 

nhum ponto ou momento o "homem de cor" chegou a ameagar seja 

a posigao do "homem branco" na estrutura de poder da sociedade 

inclusiva, seja a respeitabilidade e a exclusividade de seu estilo de 

vida. Nao se formaram, por conseguinte, barreiras que visassem 

impedir a ascensao do "negro", nem se tomaram medidas para con- 
jurar os riscos que a competigao desse element© racial pudesse acar- 

retar para o "branco". Em slntese, nao se esbogou nenhuma moda- 

lidade de resistencia aberta, consciente e organizada, que colocasse 

negros, brancos e mulatos em posigoes antagonicas e de luta. Por 

paradoxal que parega, foi a omissao do "branco" — e nao a acao — 

que redundou na perpetuagao do status quo ante. Ao que parece, 

na medida em que o "homem branco" so conseguia por em pratica 

reduzida parcela das tecnicas, instituigoes e valores sociais ineren- 

tes a ordem social competitiva, e ainda assim em setores mais ou 

menos restritos e confinados (em certos tipos de atividades econo- 

micas, de relagoes juridicas ou de privilegios politicos dos membros 

da classe "alta"), o campo ficou aberto para a sobrevivencia maciga 

de padroes de comportamento social variavelmente arcaicos. No bo- 

jo desses padroes de comportamento, passaram para a nova era 

historica e revitalizaram-se normas da velha etiqueta de relagoes 

raciais, distingoes e prerrogativas sociais que proporcionavam os di- 

reitos e as garantias sociais das "ragas" em presenga as posigoes que 

seus componentes ocupavam na estrutura de poder da sociedade, re- 

presentagoes que legitimavam, tanto racial, quanto material e mo- 

ralmente, tais distingoes e prerrogativas, etc. Desse angulo, as de- 

bilidades historicas, que cercaram a formagao e o desenvolvimento 

inicial do regime de classes, contam como muito mais decisivas p^- 

ra a preservagao de grande parte da antiga ordem racial, que as 

predisposigoes do "branco" de precaver-se do "negro livre". Pura 

e simplesmente, aquele nao se defrontou com semelhante alternati- 

va historica, como aconteceu, por exemplo, em situagao analoga nos 

Estados Unidos. Segundo, essa circunstancia multiplicou o poder 

dinamico dos fatores de inercia socio-cultural. Ao mesmo tempo que 

o "branco" nao se via impelido a competir, a concorrer e a lutar com 

o "negro", este propendia a aceitar passivamente a continuidade de 

antigos padroes de acomodagao racial. Gragas aos efeitos sociopati- 

cos da desorganizagao social permanent© e da integragao social de- 

ficient©, quando o "homem de cor" superava a apatia diante do pro- 

prio destino, fazia-o para aderir a um conformismo timido e per- 

plexo. Era fatal que prevalecessem orientagoes ja estabelecidas e 

mais ou menos arraigadas no comportamento convencional. Ora, 

tais orientagoes nao so existiam; elas faziam parte da heranga cul- 
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tural dos clrculos dirigentes das camadas dominantes. Naturalmen- 

te, quase insensivelmente, na fase de extingao final do antigo re- 

gime, as concepgoes ideologicas e utopicas do nucleo de origem 

senhorial, aplicaveis a ordenagao e a graduagao das relagoes raciais, 

governaram o reajustamento dos "negros" e "brancos" entre si e, co- 

mo e enquanto tais, a nova situagao historico-social. Isso parece es- 

clarecer, de modo completo e definitive, um aspecto curioso da nos- 

sa expansao urbana. Durante quase meio seculo, permaneceu sobe- 

rana e intocavel uma ideologia racial que colidia com as bases eco- 

logicas, economicas, psicologicas, sociais, culturais, juridicas e po- 

liticas de uma sociedade multi-racial, de estrutura secularizada, aber- 

ta e em diferenciagao tumultuosa! Ainda que os circulos humanos em 

ascensao pertencessem a "raga branca", eles nao possuiam motivos 

substanciais para se identificarem, nesse piano, com as velhas elites. 

Acresce que tinham, por circunst^ncias especiais, bons motivos para 

nao perfilharem e ate para combaterem as tecnicas de dominagao so- 

cial, as quais se conjugavam a persistencia e a revitalizagao de crite- 

rios obsoletos de dominagao racial. No entanto, os aludidos circulos 

permaneceram indiferentes quer as inconsistencias dessas tecnicas de 

dominagao racial, quer a dramatica situagao, bastante notoria, da "po- 

pulagao de cor" da cidade. No essencial, apropriaram-se parcialmen- 

te daquelas tecnicas, tirando algum proveito delas e aumentando a 

area de manifestagao de acomodagoes raciais, em cheque irremedia- 

vel com os fundamentos legais e morais do novo estilo de vida social. 

Nesse contexto, um unico element© revelou tenacidade especifi- 

ca. Habituados a lidar com as tensoes raciais num mundo social em 

que elas continham temivel poder explosive e, por isso, precisavam 

ser reprimidas sem contemplagao, os membros das elites tendiam a 

manter, diante dos problemas da "populagao de cor", atitudes n'gidas, 

incompreensivas e autoritarias. Agiam como se ainda vivessem no 

passado, mostrando-se propensos a exagerar os riscos potenciais do 

uma franca liberalizagao das garantias sociais aos "negros" e a ro- 

bustecer velhas formas de dissuagao dos "pruridos de gente", a que 

eles tivessem, por ventura, animo de aderir. Em particular, nao viam 

com bons olhos as agitagoes em torno do "problema negro", que 

eclodiram esparsa e desordenadamente aqui e ali, como se elas ocul- 

tassem os germens de uma inquietagao social suscetivel de conver- 

ter-se, com o tempo, em conflito racial. Doutro lado, opunham-se a 

manifestagoes de solidariedade para com o "negro" que escapassem 

ao paternalismo tradicionalista, o qual protegia o individuo ou gru- 

pos restritos, resguardando a superioridade e as posigoes de mando 

do "branco". A desconfianga tolhia, portanto, a modernizagao de 

atitudes e de comportamentos em ambos os estoques raciais, sob a 
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dupla presungSo de que agitar certas questdes so serviria para "pre- 

judicar o negro" e "quebrar a paz social". Com isso, as orienta^oes 

que se objetivaram socialmente, como um sucedaneo da opgao co- 

letiva consciente, equivaliam a uma proscrigao e a uma condenagao 

disfargadas do "homem de cor". 6ste nao era repelido frontalmen- 

te; mas, tambem nao era aceito sem restrigoes, abertamente, de acor- 
do com as prerrogativas sociais que decorriam de sua nova condigao 

jurldico-polltica. Persistia uma diretriz ambivalente, de repulsa as 

impulsoes de tratamento igualitario do "negro" e de acatamento 

aparente dos requisites do novo regime "democratico". Na pratica, 

tal ambiValencia nao favorecia o negro e o mulato. Ao que parece, 

ela apenas contribuiu para suavizar os mecanismos do peneiramen- 

to competitive. Onde o paternalismo prevaleceu, ele facilitou a clas- 

sificagao econdmica e social por meio da infiltragao pessoal inter- 

mitente. Contudo, dai decorria um pesado onus: o "negro" nao se 

adestrava, convenientemente, para a livre competigao e a "popula- 

gao de cor" continuava a sofrer os efeitos perniciosos da acefaliza- 

gao insuperavel, que tal processo de ascensao socio-economica ins- 

tituia. 

Entenda-se que nada disso nascia ou ocorria sob o proposito (de- 

clarado ou oculto) de prejudicar o negro. Na mais pura tradigao 

brasileira, tal coisa nao se elevava a esfera da consciencia social; e, 

onde se descobrisse algo parecido (nas atitudes ou nos comporta- 
mentos de certos imigrantes e em discriminagoes anacronicas, man- 

tidas em determinadas instituigoes), desses mesmos circulos sociais 

partia o grito de alarma e de reprovagao categorica (1). As men- 

cionadas orientagoes constituiam parte do tribute oneroso que aque- 

les circulos sociais pagavam a inveteradas deformagSes de seus mo- 

des de ser, de pensar e de agir, provenientes do regime escravista, as 

quais os tornavam inaptos para compreender o presente e enfrentar 

com mentalidade construtiva as suas multiplas exigencias revolucio- 

narias. Alem disso, cumpre atentar para o fato de que a "defesa da 

paz social", que se pretendia por em pratica, nao proscrevia o "negro" 

da vida social normal. Na verdade, ela respondia a um velho ideal, 

reiteradamente negligenciado, de associar a preparagao completa do 

negro e do mulato, para seus deveres profissionais e civicos, a sua 

ascensao irrestrita como homem livre. Supunha-se que esse seria o 

caminho mais seguro, ao mesmo tempo para "proteger o negro" e pa- 

ra "resguardar os interesses da sociedade". Semelhante visao da rea- 

lidade racial pressupunha uma solugao extremamente lenta e sob mui- 

tos aspectos iniqua do "problema negro". Sem que se atentasse pa- 

(1) —. Na segunda parte d§ste capitulo serao mencionados alguns dados a res- 
peito desse aspecto do assunto. 
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ra isso, a filosofia politica dessa solu^ao repousava no antigo mo- 

delo de absorgao gradativa dos "elementos de cor", pelo peneira- 

mento e assimilagao dos que se mostrassem mais identificados com 

os circulos dirigentes da "raga domlnante" e ostentassem total leal- 

dade a seus interesses ou valores sociais. Expectativas e concepgoes 

dessa natureza estavam em conflito irremediavel com a ordem social 

existente e jamais poderiam servir, dentro do novo contexto socio- 

economico e juridlco-politico, como uma ponte de entendimento ra- 

cial. Nao obstante, elas vingaram na cena historica, alimentando a 

ilusao de que assim se consolidava a "paz social" e promovia a "de- 

fesa dos interesses do negro". Na ansia de prevenir tensoes raciais 

hipoteticas e de assegurar uma via eficaz para a integragao gradati- 

va da "populagao de cor", fecharam-se todas as portas que poderiam 

colocar o negro e o mulato na area dos beneficios diretos do processo 

de democratizagao dos direitos e garantias sociais. Pois e patente a 

logica desse padrao historico de justiga social. Em nome de uma 

igualdade perfeita no futuro, acorrentava-se o "homem de cor" aos 

grilhoes invisiveis do seu passado, a uma condigao sub-humana de 

existencia e a uma disfargada servidao eterna. 

Como nao podia deixar de suceder, essa orientagao gerou um 

fruto espurio. A ideia de que o padrao brasileiro de relagoes entre 

"brancos" e "negros" se conformava aos fundamentos etico-juridicos 

do regime republicano vigente. Engendrou-se, assim, um dos grandes 

mitos de nossos tempos: o mito da "democracia racial brasileira". 

Admita-se, de passagem, que esse mito nao nasceu de um momento 

para outro. file germinou longamente, aparecendo em todas as ava- 

liagoes que pintavam o jugo escravo como contendo "muito pouco 

fel" e sendo suave, doce e cristamente humano. Todavia, tal mito 

nao possuiria sentido na sociedade escravocrata e senhorial. A pro- 

pria legitimagao da ordem social, que aquela sociedade pressupunha, 

repelia a ideia de uma "democracia racial". Que igualdade poderia 

haver entre o "senhor", o "escravo" e o "liberto"? A ordenagao das 

relagoes sociais exigia, mesmo, a manifestagao aberta, regular e ir- 

resistivel do preconceito e da discriminagao raciais — ou para legi- 

timar a ordem estabelecida; ou para preservar as dist^ncias sociais 

em que ela se assentava (2). Com a Aboligao e a implantagao da Re- 

piiblica, desapareceram as razoes psico-sociais, legais ou morais que 

impediam a objetivagao de semelhante ideia. Entao, operou-se uma 

reelaboragao interpretativa de velhas racionalizagoes, que foram fun- 

(2) — O leitor encontrara em R. Bastide e F. Fernandes, rancos e Negros em 
Sao Paulo, op. cit., pp. 84-115, uma descricao e an^lise socioldgicas das 
fungoes do preconceito e da discriminagao raciais na ordem social es- 
cravocrata e senhorial da cidade de Sao Paulo. 
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didas e generalizadas em um sistema de referencia consistente com o 

regime republicano. No passado, o conflito insanavel entre os fun- 

damentos jun'dicos da escravidao e os mores cristaos nao obstou que 

se tratasse o escravo como coisa e, ao mesmo tempo, se pintasse a sua 

condigao como se fosse "humana". No presente, o contraste entre a 

nrdem jurldica e a situagao real da "populagao de cor" tambem nao 

obstruiria uma representagao ilusoria, que iria conferir a cidade de 

Sao Paulo o carater lisongeiro de paradigma da democracia racial, 

A realidade coetanea, sobejamente descrita nos dois capitulos acima 

e bem conhecida por todos, na epoca nao tolheu a construgao dessa 

imagem, que aplicou o figurino da moda a auto-consagragao da "ra- 

<;a branca". Infelizmente, como no passado a igualdade perante Deus 

nao proscrevia a escravidao, no presente a igualdade perante,a Lei 

so iria fortalecer a hegemonia do "homem branco". 

Tao vasto mecanismo de acomodagao das elites dirigentes a uma 

realidade racial pungente (e porque nao dizer: intoleravel numa de- 

mocracia), permitiu que se fechassem os olhos, quer diante do drama 

coletivo da "populagao de cor", quer diante das obrigagoes imperio- 

sas que pesavam pelo menos sobre os ombros dos antigos proprie- 

taries de escravos — para nao se falar nada sobre os riscos que corre 

o regime democratico onde se perpetuam diferengas rigidamente aris- 

tocraticas na mentalidade e nos costumes dos homens. E, o que foi 

pior, imprimiu aparencia consentanea ao farisaismo racial dos "bran- 

cos". A hipocrisia senhorial era facilmente desmascaravel; entrava 

no rol das materias convencionais. O mesmo nao sucedeu com o mi- 

to da "democracia racial". Como as oportunidades de competigao 
subsistiam potencialmente abertas ao "negro", parecia que a conti- 

nuidade do paralelismo entre a estrutura social e a estrutura racial 

da sociedade brasileira constituia uma expressao clara das possi- 

bilidades relativas dos diversos estoques raciais de nossa populagao. 

Ninguem atentou para o fato de que o teste verdadeiro de uma filo- 

sofia racial democratica repousaria no modo de lidar com os pro- 

blemas suscitados pela destituigao do escravo, pela desagregagao das 

formas de trabalho livre vinculadas ao regime servil e, principal- 

mente, pela assistencia sistematica a ser dispensada a "populagao de 

cor" em geral. Imposto de cima para baixo, como algo essencial a 

respeitabilidade do brasileiro, ao funcionamento normal das institui- 

goes e ao equillbrio da ordera nacional, aquele mito acabou caracte- 

rizando a "ideologia racial brasileira", perdendo-se por completo as 

identificagoes que o confinavam a ideologia e as tecnicas de domi- 

nagao de uma classe social. 

O mito em questao teve alguma utilidade pratica, mesmo no 

momento em que emergia historicamente. Ao que parece, tal utili- 
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dade evidencia-se em tres pianos distintos. Primeiro, generalizou um 

estado de espirito farisaico, que permitia atribuir a incapacidade on 

a irresponsabilidade do "negro" os dramas humanos da "popula^ao 

de cor" da cidade, com o que eles atestavam como Indices insofis- 

maveis de desigualdade economica, social e politica na ordenagao das 

relagoes raciais. Segundo, isentou o "branco" de qualquer obriga^ao, 

responsabilidade ou solidariedade morals, de alcance social e de na- 

tureza coletiva, perante os efeitos sociopaticos da espoliagao aboli- 

cionista e da deterioragao progressiva da situagao socio-economica 

do negro e do mulato. Terceiro, revitalizou a tecnica de focalizar e 

avaliar as relagoes entre "negros" e "brancos" atraves de exteriori- 

dades ou aparencias dos ajustamentos raciais, forjando uma cons- 

ciencia falsa da realidade racial brasileira. Esta tecnica nao teve ape- 

nas utilidade imediata. Gramas a persistencia das condig5es que tor- 

naram possivel e necessaria a sua exploragao pratica, ela implan- 

tou-se de tal maneira que se tornou o verdadeiro elo entre as duas 

epocas sucessivas da historia cultural das relagoes entre "negros" e 

"brancos" na cidade (3). Em conseqiiencia, ela tambem concorreu 

para difundir e generalizar a consciencia falsa da realidade racial,, 

suscitando todo um elenco de convicgoes etnocentricas: 1.°) a ideia 

de que "o negro nao tern problemas no Brasil"; 2.°) a ideia de que, 

pela propria indole do Povo brasileiro, "nao existem distingoes ra- 

ciais entre nos"; 3.°) a ideia de que as oportunidades de acumulagao 

de riqueza, de prestigio social e de poder foram indistinta e igual- 

mente acessiveis a todos, durante a expansao urbana e industrial da 

cidade de Sao Paulo; 4.°) a ideia de que "o preto esta satisfeito" com 

sua condigao social e estilo de vida em Sao Paulo; 5.°) a ideia de 

que nao existe, nunca existiu, nem existira outro problema de jus- 

tiga social com referencia ao "negro", excetuando-se o que foi re- 

solvido pela revogagao do estatuto servil e pela universalizagao da 

cidadania — o que pressupoe o corolario segundo o qual a miseria^ 

a prostituigao, a vagabundagem, a desorganizagao da familia, etc., im- 

perantes na "populagao de cor", seriam efeitos residuais, mas tran- 

sitorios, a serem tratados pelos meios tradicionais e superados por 

mudangas qualitativas espontaneas (4). 

(3) —^ As duas 6pocas mencionadas dizera respeito ^ duracao, no tempo, da 
sociedade de castas e da sociedade de classes. 

(4) — Nessa parte da exposigao, julgamos melhor formular as representagoes 
enunciadas sem referl-las a conexSo de tempo pressuposta. Procede- 
mos assim para facilltar o resumo dos resultados mas, tamb&n, porque 
as referidas representagoes continuam a ter vigencia na atualidade. Nao 
obstante, nao utilizamos dados ou materials relatives ao presente, o que 
alargaria demais o fimbito da discussao. 
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Essa sumaria e imperfeita condensagao evidencia, segundo supo- 
mos, que nao se impos historicamente, como algo inevitavel, a ne- 

cessidade de ajustar as representagoes ou avaliagoes raciais aos re- 

quisites economicos, politicos e juridicos da ordem social democra- 

tica, decorrente da Aboligao da escravatura e da implantagao do Es- 

tado republicano. Nenhum interesse economico, social ou politico, 

bem como nenhuma consideragao de carater moral, religiose ou con- 

vencional impeliram as elites dirigentes a diligenciar inovagoes que 

entrosassem o sistema de relagoes raciais na ordem societaria em 

emergencia e em expansao. Em face disso, e impossivel evitar outra 

questao delicada. Parece claro que a persistencia de velhas raciona- 

lizagoes, com freqiiencia reinterpretadas e sob o jargao fornecido pe- 

los mores juridico-politicos republicanos. decorria unilateralmente do 

que se poderia chamar de "interesses da raga dominante", na forma 

em que eles convinham as elites dirigentes. Em que consistiam esses 

interesses? Pelo que se pode discemir, atualmente, esses interesses 

caiam em duas categorias. De um lado, havia a propensao em isen- 

tar aquelas elites, com os circulos sociais que elas representavam — 

ambos dramaticamente envolvidos na exploragao secular do escravo 

ou do liberto e na politica de substituigao populacional que eliminou 

o "negro" da arena economica — de "culpas objetivas" pelo desfecho 

melancolico dos processos abolicionista e republicano. O desvio fa- 

risaico, imposto, mantido e alargado continuamente pelas contradi- 

goes entre os mores economicos, religiosos e juridicos da sociedade 

de castas, foi de grande serventia naquelas circunstancias historicas. 

Negando uma realidade racial pungente, ladeava-se a dificuldade 

maior, de ter de enfrenta-la e supera-la. De outro lado, a orienta- 

gao alternativa — que nao chegou a concretizar-se historicamente — 

de organizar e fomentar o caminho da integragao racial democratica, 

colidia com os objetivos diretos e conscientes da politica de expan- 

sao economica com base nos interesses da grande lavoura e de suas 

vinculagoes com o crescimento economico. A aludida politica nao dei- 

xava margem de escolha. Ou se sacrificavam os elementos egressos 

do trabalho servil; ou nao se punha em pratica a orientagao alvitra- 

da, no fomento do trabalho livre e da substituigao populacional (5). 

(5) —• Essa questao jci foi examinada no primeiro capitulo. Seria oportuno, nao 
obstante, transcrever um esclarecedor trecho da intervengao de Prudente 
de Morals, na c§lebre sessao da CSmara de 11-5-1885, confirmada poste- 
riormente pelos acontecimentos: "Posso dizer, e creio que nao serei con- 
testado pelos representantes de minha provincia; na Provincia de Sao 
Paulo, especialmente no Oeste que 6 a sua parte mais rica e prdspera, a 
questao principal nao 6 a da liberdade do escravo. Os paulistas nao fa- 
zem resist&icia, nao fazem grande questao distoj do que eles fazem 
questao s6ria, e com tdda a razao, 6 da substituigao e permandncia do 
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Dentro desse contexto, e facil compreender-se porque os fazendeiros 

paulistas logo abandonaram as pretensoes de reparagao, associadas a 

libertagao compqlsoria dos escravos, dando preferencia as medidas 

que ingeriam o Estado no financiamento da produgao agricola e, em 

particular, na intensificagao das correntes migratorias europeias, 

Acresce que a concentragao de esforgos numa area destituida de im- 

portancia economica e politica imediatas conduziria, inevitavelmen- 

te, a resultados indesejaveis, do ponto de vista da situagao estrate- 

gica das camadas dominantes. Qualquer iniciativa autentica de pro- 

teger a ascensao igualitaria do negro e do mulato esbarraria com dis- 

sengoes e oposigoes arraigadas. Formar-se-iam focos de tensoes e de 

conflitos no seio das proprias camadas dominantes, sem que isso pro- 

porcionasse vantagens efetivas a qualquer dos subgrupos em que elas 

se dividiam. 

Motives dessa natureza eram tao ponderaveis, que ja aparecem, 

explicitamente, no bojo da campanha abolicionista. Em um dos ma- 

nifestos contra a escravidao, afirmava-se: "O futuro dos escravos de- 

pende em grande parte dos seus senhores; a nossa propaganda nao 

pode por conseqiiencia criar entre senhores e escravos senao senti- 

mentos de benevolencia e de solidariedade" (6). Nabuco, por sua 

vez, embora definindo o abolicionismo como um movimento politico 

nascido da ideia "de construir o Brasil sobre o trabalho livre e a 

uniao das ragas na liberdade" e representasse a "raga negra" como 

"elementos de consideravel importancia nacional, estreitamente li- 

gada por infinitas relagoes organicas a nossa constituigao, parte in- 

tegrante do povo brasileiro", estabelece reservas muito significativas. 

Segundo indicava, os abolicionistas "querem conciliar todas as clas- 

ses, e nao indispor umas contra as outras". "Nao pedem a emanci- 

pagao no interesse tao somente do escravo, mas do proprio senhor, e 

da sociedade toda". Essas sao belas palavras, que perdiam boa parte 

do impact© revolucionario pelo contexto ideologico em que se pro- 

jetavam. Pois ele deixa patente, em seguida, duas coisas fundamen- 

tais. Primeiro, que nao se visava subverter a estrutura racial da 

sociedade de castas, mas sua ordenagao juridica — "nao podem que- 

trabalho (apoiado de Antonio Prado, Rodrigo Silva e Martim Francisco); 
e desde que o gov^mo cure sdriamente de empregar os meios que faci- 
litem a aquisicao de bra^os livres que garantam a permanencia do tra- 
balho, a conservagao e o desenvolvimento da sua lavoura, os paulistas 
estarao satisfeitos e nao farao questao de abrir mao de seus escravos, 
mesmo sem indenizagao, porque para dies a melhor, a verdadeira indeni- 
zagao esta na facilldade de obter trabalhadores livres, est^ na substl- 
tuigSo do trabalho" (apud Josd Maria dos Santos, Os Republicanos Pau- 
listas e a Aboligao, op. clt., p. 225). 

(6) — Manifesto da Sociedade Brasileira contra a Escravidao, Rio de Janeiro, 
Tip. de G. Leuzinger & Filhos, s. d., p. 12. 
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rer [os abolicionistas] instilar no coragao do oprimido um odio que 

ele nao sente, e muito menos fazer apelo a paixdes que nao servem 

para fermento de uma causa, que nao se resume na reabilitagao da 

ra^a negra, mas que e equivalente, como o vimos, a reconstituigao 

completa do pals". Segundo, que se pretendia proceder a emancipa- 

gao preservando-se todas as regalias e o poder de dominagao da "ra- 

ga branca". "A propaganda abolicionista com efeito nao se dirige 

aos escravos. Seria uma covardia, inepta e criminosa, e ,alem disso, 
um suicldio politico para o partido abolicionista, incitar a insurrei- 

gao ou ao crime homens sem defesa, e que ou a lei de Lynch ou a 

justiga publica imediatamente havia de esmagar" (7). As conve- 

niencias dos clrculos dirigentes da "raga dominante" e que iriam de- 

cidir como orientar a transformagao da ordem racial, inerente a es- 

truturagao da sociedade. ^sses limites eram tao fortes, que foram 

respeitados ate pelos idealistas ou pelas forgas radicalmente revolu- 

cionarias do movimento. Patroclnio, visto por Nabuco como a en- 

carnagao do esplrito revolucionario do abolicionismo (8), fixa-se, obe- 

dientemente, dentro desses limites. "Por minha parte, assevera, des- 

de o primeiro dia da propaganda abolicionista abri a minha estra- 

da, dando-lhe por margens o direito e a lei". "Quando foi que des- 

ta tribuna se pregaram ideias subversivas? Quando foi que procla- 

mamos o direito do punhal do escravo contra a vida do senhor, ain- 

da que tivessemos para apoiar-nos a indignagao de Raynal?" (9). 

(7) — Joaquim Nabuco, O Abolicionismo, op. cit.; trechos extraidos das pp. 
19-20 e 24-25. Adiante, conclui, completando esse quadro: "A emancipa- 
?ao hd de ser feita entre n6s por uma lei que tenha os requisites ex- 
ternos ou internes de todas as outras. E* assim no Parlamento e nao 
em fazendas ou quilombos do interior, nem nas ruas e pragas das cida- 
des, que se ha de ganhar ou perder a causa da liberdade" (idem, p. 26). 

(8) — "O que Patroclnio, por^m, representa e o fatum, e o irresistlvel do mo- 
vimento... file e uma mistura de Esp^irtaco e de Camille Demoullns... 
Os que lutavam sbmente contra a escravidao, eram como os liberais de 
1789, da raga dos cegos de boa vontade, senao voluntarios, que as revo- 
lugoes empregam para Ihes abrirem a primeira brecha... Patroclnio 4 a 
propria revolugao. Se o abolicionismo no dia seguinte ao seu triunfo dis- 
persou-se e logo depois uma parte dele aliou-se a grande propriedade 
contra a dinastia que ele tinha induzido ao sacriflcio, e que o esplrito 
que mais profundamente o agitou e revolveu, foi o esplrito revolucio- 
ndrio que a sociedade abalada tinha deixado escapar pela primeira fenda 
dos seus alicerces... Patroclnio foi a expressao de sua 6poca; em certo 
sentido, a figura representativa dela..." (Joaquim Nabuco, Minha For- 
magao, Institute Progress© Editorial, Sao Paulo, 1947, pp. 178-179). Essa 
caracterizagao magistral, tirante as implicagoes conservadoras, poe em re- 
levo o significado do "esplrito revolucionario" ertcarnado por Patrocl- 
nio e a natureza das fdrgas que empolgaram a condugao dos eventos 
historico-sociais, Por isso, ela 4 tao importante para a nossa andlise. 

(9) — Conferencia Publica do Jornalista Jose do Patroclnio Feita no Teatro 
Politeama em SessEo de Confederag5o Abolicionista de 17 de Maio de 
1885, Folheto N.0 8, Tip. Central, Rio de Janeiro, 1882 (sic!), pp. 4-5. 
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jEm Sao Paulo, nem mesmo Antonio Bento, o grande mentor da agi- 

ta^ao direta nas senzalas, teve coragem ou sentiu necessidade de ul- 

trapassar esses limites; e o Partido Republicano tergiversou conti- 

nuamente, procurando capitalizar os interesses politicos da grande 

lavoura (10). 

Transcorrida a Aboligao e consolidado o regime de trabalho li- 

vre, os mencionados motives operaram com renovado vigor. A aris- 

tocracia paulista possuia experiencia escassa e recente na area da 

manipulagao democratica dos problemas socials (11). Acostumada 

ao mando arbitrario e a obediencia passiva, nao aprendera a lidar com 

o comportamento coletivo e com os movimentos sociais autonomos, 

tendo ainda de aprender a enfrenta-los com equilibrio, serenidade 

e animo construtivo. Alem disso, ninguem sabia ao certo o que po- 

deria ocorrer na cidade se se acendesse um estopim em tomo de 

"questoes raciais". Duvidava-se da lealdade dos imigrantes aos in- 

teresses e aos valores das camadas dominantes, receando-se, em es- 

pecial, que agitagoes em tomo desses problemas fomentassem in- 

quietagoes bem mais graves e incontrolaveis entre os operarios. A 

"paz social" continuava a ser vista ao velho estilo, como algo mo- 

nolitico. Quebrada em um ponto, fosse qual fosse, independente- 

mente da razao invocada, poder-se-ia perder o controle da situagao. 

As descrigoes de Everardo Dias sobre a formagao do proletariado e 

o desenvolvimento das lutas operarias em Sao Paulo sao particular- 

mente elucidativas a esse respeito. Elas acentuam muito bem como 

a mentalidade reinante via a "questao social" como uma "questao 

de policia", sufocando pela violencia as manifestagoes reivindicati- 

vas do teor mais pacifico (12). Tais manifestagoes "alarmavam e 

enchiam de panico os conservadores e demais elementos autoritarios 

de posse das redeas govemamentais do pais, pois era entao presi- 

(10) — Veja-se, a respeito, Jose Maria dos Santos, os Republicanos Paulistas e a 
Aboligao, op. cit., esp. pp. 106-113, 118, 149-150, 195-222, 249 e 261 le sets. 
Note-se que desde o inicio a ala radical do Partido Republicano era abo- 
licionista. Ja na c61ebre reuniao de 2-7-1873, realizada na Capital, Luiz 
Gama colocara, dura e dram^ticamente, o Partido Republicano em cau- 
sa, demonstrando que die nao podia transigir, nessa materia, com os in- 
terSsses escravocratas da grande lavoura. Mas sua posigao so encontrou 
ressonancia moral; caiu sdzinho, como voz solit^ria e incoraoda... Ve- 
ja-se, a respeito, o depoimento de Lucio Mendonga, transcrito por Sud 
Mennucci, O Precursor do Abolicionismo no Brasil: Luiz Gama, Compa- 
nhla Editdra Nacional, Sao Paulo, 1938, pp. 159-160. 

(11) — Pode-se afirmar que a parte mais importante e significativa dessa ex- 
periencia se inaugura com a introdugao de levas de imigrantes europeus 
nas fazendas e nas cidades, realizando-se duramente, atravds dos confll- 
tos com os camponeses e os operdrios. 

(12) — Veja-se, em especial, a parte inicial de seu depoimento "Lutas Opera- 
rias no Estado de Sao Paulo" (Revista Brasiliense, Sao Paulo, N.0 1, Se- 
terabro-Outubro de 1955, pp. 68-87). 
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<Jente da Repiiblica um dos antigos e ferrenhos conselheiros do Im- 

perio, o Sr. Rodrigues Alves, que se rodeava, em seu governo, de 

individuos igualmente adversaries rigidos de toda ideia ou tenden- 

cia que ultrapassasse os quadros do estreito liberalismo monarqui- 

co. Tambem nao deve ser esquecido que o Brasil acabava de sair do 

regime escravocrata — e nao havia ainda passado uma geragao des- 

se importante acontecimento e as geragoes que atuavam na vida 

politica, com excegao dos republicanos avangados, sempre em redu- 

zida minoria, mais teorizantes que objetivos, eram favoraveis a que 

no campo economico e social predominasse um regime de trabalho 

que pouco diferisse da escravidao abolida, visto como todos esses 

individuos eram antigos escravagistas, e a palavra "operario" era 

ainda uma expressao pejorativa, diminuidora da personalidade.. 

(13). A luz de semelhante mentalidade, seria desavisado, indecoroso 

e temerario debater de publico, com franqueza e espirito critico, te- 

mas do tipo que poderiam ser suscitados pela situagao da "popula- 

gao de cor" em Sao Paulo, mesmo que se visasse defender concep- 

goes francamente tradicionalistas e patemalistas. Se o debate se po- 

larizasse na situagao' de interesses do "negro" ou se partisse, dire- 

tamente, de sua propria maneira de encarar as coisas, entao se opu- 

nha uma resistencia feroz as iniciativas — resistencia que era fi- 

Iha da incompreensao, mas tambem do egoismo e do medo. Prefe- 
ria-se, tacitamente, que a "populagao de cor" jamais saisse de sua 

apatia e passividade. Dois exemplos serao suficientes para funda- 

mentar essa observagao. Em 1927, um jovem mulato, filho natural 

de um branco de familia importante, ansioso por ter um jornal e co- 

loca-lo a servigo do alargamento da auto-consciencia do "negro" 

sobre sua propria situagao na cidade, procurou seu pai, em busca de 

auxilio para adquirir uma maquina de escrever. Pediu-lhe, tao so- 

mente, trezentos mil reis. "Contei dos nossos e de nossas intengoes. 

file condenou, entao, a participagao em movimentos dessa natureza 

pois, no Brasil, nao havia necessidade deles". O segundo caso refe- 

re-se a uma experiencia analoga, na qual Vicente Ferreira, lider ne- 

gro, defrontou-se com conhecido politico conservador de tradicio- 

nal e ilustre familia paulista. "Na pascoa dos operarios (1929) rea- 

lizada na Igreja do Pari, presentes M. S. e o entao abade F., Vicen- 

te Ferreira, que la estava em companhia de Carlos Cavaco, pronun- 

ciou um grande discurso que, como sempre, evocava o malsinado 

destine dos negros. Terminado o discurso, o abade, no meio do gran- 

de publico, beijou Vicente Ferreira na testa, para mostrar que a 

Igreja Catolica nao tinha nenhum preconceito contra os negros. Na 

(13) — Everardo Dias, "Lutas Operarias no Estado de Sao Paulo", op. cit., p. 71. 
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volta da Igreja, o Vicente Ferreira, que andava sempre modesta- 

mente trajado, foi convidado a vir para a cidade em companhia do 

dr. M. S. Vinha o Carlos Cavaco ao lado do chofer e, atras, o Vi- 

cente Ferreira, ladeado por M. S. e o abade. Na cidade, M. S. in- 

sistiu em leva-lo ate a residencia — nao tinha residencia fixa: dor- 

mia numa hospedaria que havia no Largo do Piques, quando conse- 

guia dois mil reis para pagar a cama. M. S., vendo a situagao do 

Vicente Ferreira, convidou-o a passar na sua casa no dia seguinte^ 

para tomar um cafe, e disse-lhe que pedisse qualquer coisa, pois es- 

tava disposto a ajuda-lo. O Vicente Ferreira, antes de procurar M. 

S., passou na redagao do Clarim e disse aos companheiros que iria 

dar uma ligao aquele ilustre paulista, prevenindo, assim, que para 

ele nada pediria, mas antes solicitaria o favor de um emprestimo da 

quantia necessaria para o Clarim montar uma pequena oficina. De 

fato o fez, mas M. S., espantado com o pedido, solicitou uma cole- 

gao do jornal em questao, a fim de estudar o assunto; mais tarde, 

devolveu-a, dizendo que nao poderia ajudar os negros a ter um jor- 

nal como aquele. Propos M. S. a transformagao do Clarim numa re- 

vista de ilustragao, comprometendo-se a conseguir que a revista 

fosse feita por um prego razoavel" (14). Ambos os exemplos escla- 

recem a acessibilidade do "branco", sua propensao a "auxiilar o ne- 

gro" e o horror que sentia diante de manifestagoes da "populagao 

de cor" que nao pudesse orientar direta e discricionariamente. 

Para os fins desta discussao, ha pouco interesse em aprofundar 

as descrigoes. E' patente que so depois da Aboligao e no contexto ju- 

n'dico-politico do Estado republicano seria possivel cogitar-se da 

situagao de contacto entre "negros" e "brancos", imperante em Sao 

Paulo, como sendo uma "democracia racial". Na realidade, porem, 

as coisas nao caminharam nessa diregao. De um lado, enquanto a 

crdem juridico-politica da sociedade inclusiva passou por verdadei- 

ra revolugao, sua ordem racial permaneceu quase identica ao que 

era no regime de castas. De outro, o "negro" jamais encontrou no 

"branco" um ponto de apoio efetivo as suas tentativas de tomada 

de consciencia e de melhoria de sua situagao historico-social. Em 

vez de ser "democratica", nesta esfera a sociedade paulistana era 

extremamente rigida, proscrevendo e reprimindo as manifestagoes 

autenticas de autonomia social das "pessoas de cor". Considerada 

em termos desse contexto historico, a convicgao de que as relagoes 

entre "negros" e "brancos" corresponderiam aos requisites de uma 

democracia racial nao passa de um mito. Como mito, ela se vincula- 

(14) — Trecho de um estudo de caso, elaborado por Renato Jardim Moreira 
com base em indicagoes fornecidas por 3os6 Correia Leite, Movimentos. 
Socials no Meio Negro, Ms., pp. 10-11. 
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va aos interesses socials dos circulos dirigentes da "raga dominan- 

te", nada tendo que ver com os interesses simetricos do negro e do 
mulato. Por isso, tambem, nao operava como uma forga social cons- 

trutiva, de democratizagao dos direitos e garantias sociais na "po- 

pulagao de cor". Inscrevia-se, contrariamente, entre os mecanismos 

que tendiam a promover a perpetuagao, em bloco, de relagoes e pro- 
cesses de dominagao que concentravam o poder nas maos dos men- 

cionados circulos dirigentes da "raga branca", como sucedera no re- 

cente passado escravista. 

Feito esse balango geral, cabe-nos reconhecer que a importan- 

cia desse mito foi, comparativamente, menor na cidade de Sao Pau- 

lo que em outras comunidades brasileiras, que estacionaram por mais 

tempo em estruturas variavelmente mais arcaicas. Ainda assim, ele 

exerceu uma influencia dinamica indireta, claramente reconheci- 
vel. Na medida em que contribuia para resguardar as velhas elites 

da obrigagao de introduzir inovagoes efetivamente radicais e libe- 
ralizadoras nas relagoes dos "brancos" com os "negros", ele auxi- 

liou-as a manter quase intacto o arcabugo em que se assentava a 

dominagao tradicionalista e patrimonialista, base social da hege- 

monia da camada senhorial, da autonomia da "raga branca" e da 
heteronomia da "raga negra". Ao ligar-se a esse efeito, e evidente 

que o mito da "democracia racial" assumiu importancia especifica 

como componente dinamico das forgas de inercia social, que atua- 
vam no sentido de garantir a perpetuidade de esquemas de ordena- 

gao das relagoes sociais herdadas do passado. Teve, assim, uma 

parte ativa na protelagao das prerrogativas e privilegios sociais dos 
grupos dominantes, que exprimiam e mantinham a distancia social 

existente entre os varios segmentos da sociedade. Desse angulo, o 
mito em aprego aparece como um fator de retengao do desenvol- 

vimento da ordem social competitiva e democratica. Em vez de ser 
um elemento de dinamizagao modernizadora das relagoes raciais, era 

uma fonte de estancamento e de estagnagao, solapando ou destruin- 

do tendencias de carater inovador e democratizador nessa esfera da 

convivencia social humana. 

Portanto, as circunstancias historico-sociais apontadas fizeram 
com que o mito da "democracia racial" surgisse e fosse manipulado 

como conexao dinamica dos mecanismos societarios de defesa dissi- 

mulada de atitudes, comportamentos e ideais "aristocraticos" da "ra- 
ca dominante". Para que sucedesse o inverse, seria precise que ele 
caisse nas maos dos negros e dos mulatos; e que estes desfrutassem 

de autonomia social equivalente para explora-lo na diregao contra- 
ria, em vista de seus proprios fins, como um fator de democratizagao 

da riqueza, da cultura e do poder. Se tal coisa ocorresse, o mito da 



238 — 

"democracia racial" animaria o "homem de cor" a tomar seu lugar 

na sociedade de classes e, provavelmente, concorreria para estimular 

as camadas "baixas", "intermediarias" e "altas" da "raga dominante" 

a cooperarem de um modo ou de outro nesse processo. Dentro dos li- 

mites do que aconteceu historicamente, ele preencheu fungoes sociais 

que atendem a interesses sociais que sao o oposto disso. Primeiro, 

oferecendo uma cobertura comoda ao alheamento e a indiferenga dos 

circulos dirigentes da "raga branca" diante do destino ulterior do 

"negro" no regime democratico. Se "o negro nao tinha problemas" e 

se suas dificuldades fossem, de fato, "naturais" e "transitorias", cabia 

ao proprio "homem de cor" lutar pelo seu erguimento e integragao a 

sociedade de classes. Segundo, identificando como "indesejavel" a 

discussao franca da situagao da "populagao de cor" e como "perigo- 

sa" a participagao em movimentos sociais destinados a minora-la. Se 

se vedavam ambas as perspectivas — de tomada de consciencia e de 

intervengao organizada na realidade — eliminavam-se tambem a via- 

bilidade de mecanismos societarios de corregao dos problemas so- 

ciais existentes no "meio negro". So restava, ao negro e ao mulato, 

a via consagrada tradicionalmente, da infiltragao pessoal e da ascen- 

sao social parcelada, que nao tinha suficiente alcance coletivo (pois 

corrigia aqueles problemas na escala dos individuos em mobilidade 

vertical) e possuia o inconveniente gravissimo, no momento histori- 

co, de promover reiteradamente a acefalizagao das "massas negras". 

Terceiro, concentrando nas maos do "homem branco" das camadas 

sociais "altas" o poder de juiz supremo, de arbitro da situagao, de 

quern decide o que "convinha" ou "nao convinha" ao "homem de cor", 

individualmente, e a "populagao de cor", coletivamente. Enquanto 

observassem semelhantes expectativas, o negro e o mulato estariam 

projetados numa condigao social analoga ou inferior a do "branco 

dependente" no antigo regime. Ver-se-iam sob tutela cronica e in- 

superavel, com o agravante de nao contarem mais com os beneficios 

da dominagao patrimonialista e de serem excluidos, como agentes 

humanos, das areas em que se constroi a historia socialmente. 

O fato do mito da "democracia racial" sofrer a elaboragao social 

mencionada, associando-se a manipulagoes conservantistas do poder, 

indica claramente que a ordem social e a ordem racial da sociedade 

inclusiva se transformavam com intensidade bem desiguais. A pri- 

meira respondia rapidamente as alteragoes da estrutura economica da 

cidade, embora revelasse maior lentidao no ajustamento aos requi- 

sites juridico-politicos do regime democratico republicano. A segun- 

da nao absorvia de modo sensivelmente uniforme tais influencias. Co- 

mo se o modelo da organizagao de castas ainda imperasse, o setor 

constituido pelo estoque racial "branco" engrenava-se nos fluxos das 
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transformagoes historicas da ordem social; enquanto o estoque racial 

"negro" permanecia estagnado e as interrelagoes dos dois continua- 
vam a ser reguladas pelos velhos padroes. Proscrito da historia e da 

participagao das pugnas sociais que decidiam do seu curso, o "ho- 
mem de cor" estava bloqueado em uma zona estagnada e estatica da 

sociedade. Por isso, em contraste com a alteragao tumultuosa do ce- 

nario historico-social, a ordem racial tendia a manter-se em estado 

estacionario. O que vimos no capitulo anterior ou neste capitulo es- 
clarece, suficientemente, o assunto. Os ajustamentos dinamicos do 

"homem de cor" e da "raga branca" propendiam para um ponto de 

inercia, que se evidenciava, historicamente, na perpetuagao estagna- 

dora da ordem racial. Nao obstante, ainda ha, aqui, questoes a deba- 
ter. Considerando a situagao de contacto da perspectiva e segundo a 

rede de interesses historico-sociais das elites no poder, deixamos de 

lado o papel das camadas "baixas" e "intermediarias" da "raga do- 

minante". Ora, essas camadas abrangiam, como vimos no primeiro 

capitulo, um dos polos humanos de dinamizagao do desenvolvimento 

da ordem social competitiva. Compostas por imigrantes europeus ou 
por elementos nacionais em ardua competigao com eles, essas cama- 

das forneciam o grosso dos individuos ou grupos sociais empenhados 
na vida economica ativa. Em relagao a elas, neste contexto da dis- 

cussao, interessaria saber porque tambem se mostravam indiferentes 

quer a perpetuagao das tecnicas tradicionais de dominagao social, 

quer ao destino da "populagao de cor" na cidade. Parece obvio que 

dai poderia ter nascido uma oposigao ferrenha a dominagao das an- 
tigas elites e que tal coisa teria mudado o panorama racial descrito. 

Resumindo as indicagoes ao essencial, diriamos que a capacidade 

de atuagao politica dessas camadas fora neutralizada. E' facil expli- 

car-se esse processo insolito, levando-se em conta as condigoes histo- 
rico-sociais da formagao da ordem social competitiva em Sao Paulo. 

Durante a crise final do regime escravocrata, os circulos dirigentes 

tomaram a si a condugao do processo revolucionario. Por conseguin- 

te, como assinalamos, coube-lhes decidir a respeito de todas as fa- 
ses da politica de substituigao populacional, que iria resolver os pro- 

blemas economicos criados pelo colapso do trabalho servil. O fato 

mais importante, do ponto de vista sociologico, diz respeito a pre- 

servagao dos papeis politicos das velhas elites. Elas orientaram o 

processo, no conjunto, de modo a resguardar, intocaveis, todas as 

suas atribuigoes fundamentals na estrutura de poder da sociedade. 

O "imigrante" ou o "elemento nacional" adventicio aparecem na ce- 

na historica movidos por cordoes que elas dirigiam a seu bel prazer. 

Nao emergiram como "iguais", como alguem que poderia ter von- 
tade propria e uma orientagao politica autonoma. Como os demais 
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interesses economicos, do comercio de importagao ou de exporta- 

530, estavam diretamente subordinados a grande lavoura, no con- 

certo geral prevaleciam os ditames desta ultima. Ocorreu uma sorte 

de acomodagao mecanica de interesses paraleios. As camadas do- 

minantes, vindas do passado senhorial e escravista, conservaram-se 

a testa do poder organizado polltica, economica e socialmente. As 

demais categorias socials concentraram-se no afa de "fazer a for- 

tunaM: ou no sentido europeu de "fazer a America"; ou no sentido 

brasileiro de adquirir o estal5o de "gente de prol". O importante e 

que decorreram quase tres geragoes antes que entrassem na arena 

como concorrentes e, ate, como opositores daquelas elites. Nesse in- 

terim, a acomodagao aludida proporcionou uma especializagao ta- 

cita. O poder ficava entre as atribuigoes indisputadas dos seus exe- 

cutores tradicionais (embora pudesse ser exercido por outros, sob 

delegagao consentida). Os demais "faziam a fortuna". Para muitos 

imigrantes, a ilusao do retorno ao Pais de origem contava mais que 

qualquer motivagao suplementar de prestigio ou consideragao so- 

ciais; para os elementos nacionais, os mecanismos tradicionais de or- 

ganizagao do poder enredavam a todos nas malhas do patrimonia- 

lismo e da lealdade para com seus interesses. Em sintese, so no fim 

do periodo considerado, de 1924 a 1930, e que surgiriam as primei- 

ras tentativas organicas para quebrar as referidas acomodagoes, com 

suas conseqiiencias morals e politicas. As velhas elites tiveram con- 

digoes e souberam aproveita-las com notavel egoismo, para garan- 

tirem a supremacia de seus interesses e de suas preferencias ideo- 

logicas. 

Portanto, as camadas "baixas" e "intersticiais" da comunidade 

envolviam-se muito mal, quase sempre tangencial ou superficial- 

mente, em assuntos que nao possuissem significagao economica ime- 

diata para elas. As velhas elites contaram com um espago de tem- 

po de quase tres geragoes de dominio absolute, ao sabor do antigo 

regime, e so entao comegaram a sofrer os efeitos diretos ou indiretos 

da presenga de outros interesses organizados na luta pelo poder e 

pelo controle ideologico das opinioes. Essas circunstancias expli- 

cam varias coisas. Primeiro, porque a substituigao populacional foi 

tao importante para a diferenciagao da ordem socio-economica, re- 

fletindo-se quase nada nas estruturas politicas e no clima moral 

da sociedade inclusiva. O processo politico continuava tolhido, so- 

frendo uma corrupgao que o impedia de democratizar-se. Segundo, 

nao se processou aqui, como aconteceu em outras situagoes de con- 

tacto (15), uma identificagao entre as camadas "baixas" e "interme- 

(15) —> Veja-se, especialmente, Ralph Linton (org.), Acculturation in Seven Ame> 
rican Indian Tribes, D. Appleton Century Co., New York, 1940 (os tr&j 
ultimos ensaios, de autoria de Linton). 



diarias" e a camada "alta" e "dominante" da populagao. A aceita- 

gao e a disseminagao do mito da "democracia racial" nao nasceu, as- 
sim, de avaliagoes e opgoes plenamente conscientes e desejadas. Elas 

se deram como fruto da acomodagao mecanica e da especializagao 
de interesses indicadas. Antes, como conseqiiencia de um vulnera- 

vel estado de indiferenga geral, que por causa de sentimentos vivos, 

atuantes e insuperaveis. Por isso, padroes divergentes de avaliagao 

racial, de diversas origens etnicas ou raciais, conjugaram-se a ab- 
sorgao daquele mito e a sua exteriorizagao. Onde tais padroes pen- 

deram para a intolerancia racial, o mito sofreu uma reelabbragao 

que reforgou seu conteudo, sua significagao e suas fungoes "aristo- 
craticas"; onde prevaleceram atitudes de tolerancia e de simpatia 

raciais, o mito foi parcialmente expurgado dos componentes resi- 

duais anti-democraticos, adquirindo o carater de uma forga dinami- 

ca integrativa. Tudo isso fez com que se quebrasse a unidade de vi- 
sao, estabelecida sob a egide das concepgoes das velhas elites, Mas, 

os efeitos construtivos dessas transformagoes mal comegaram a eclo- 

dir no ultimos vinte e cinco anos. Terceiro, quaisquer que fossem 

as polarizagoes dos segmentos "intolerantes" ou "tolerantes" das ca- 

madas "baixas" e "intersticiais", em virtude da inexistencia de me- 

canismos societarios de solidariedade racial ou inter-racial, da efi- 

cacia das formas de dissuasao ou de controle, manipuladas pelas eli- 
tes, e da falta de consenso no uso regulado do conflito, elas nao po- 

diam operar dinamicamente: a) nem em sentido negative (ou seja, 

agravando as tensoes raciais); b) nem em sentido positivo (ou seja, 
acelerando a absorgao da ordem racial pela ordem social competi- 

tiva e democratica). Para se entender isso e precise que se atente 
para o fato de que tais polarizagoes so produziriam efeitos dinami- 

cos se fossem canalizadas para a arena politica. Isso nao acontecia, 

porem, por causa do alheamento politico daqueles setores popula- 

cionais. Se por ventura tal coisa ocorresse, os efeitos de carater ne- 

gative ou positivo seriam fatalmente tolhidos, desde que suplantas- 

sem os limites fixados pelos mores dos clrculos dirigentes. E' que 

eles ameagariam a estrutura de poder, afetando de modo direto ou 

indireto as prerrogativas daqueles circulos, ciosos da necessidade de 
preservar intacta a sua capacidade de mando autoritario, mesmo pe- 

la violencia ou por outros meios. Todas essas indicagoes salientam 

a mesma evidencia. Quando um setor da sociedade inclusiva mo- 

nopoliza fungoes sociais que entram em conflito com as tendencias 

normais de integragao da ordem societaria, ele pode entravar e 

mesmo corromper, indefinida e indeterminadamente, o curso da! 

evolugao social. Uma democracia nao pode funcionar sem um mi- 

nimo de equilibrio e de autonomia nas relagoes das categorias so- 
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ciais associadas pela ordem societaria imperante. Mesmo que essas 

condigoes tivessem aparecido nas relagoes dos segmentos socials per- 

tencentes a "raga dominante", elas ainda seriam insuficientes para 

promover a conversao do "homem de cor" em parcelro historicamen- 

te valido. Ora, sem que se realize esta condigao suprema, ninguem 

pode garantir que as impulsoes de democratizagao, existentes en- 

tre os "brancos", conduzissem, uniforme e invariavelmente, na di- 

regao de uma ordem racial democratica. Em nossa situag§o, so a 

atuagao organizada, ativa e intransigente do negro e do mulato — 

dadas outras condigoes favoraveis — poderia assegurar tal desfecho. 

Os resultados desta breve analise retrospectiva demonstram que 

as condigoes de perpetuagao parcial das antigas formas de domi- 

nagao patrimonialista estao na propria raiz do desequilibrio que se 

criou (e se acentuou progressivamente, em seguida), entre a ordem 

racial e a ordem social da sociedade de classes. A democracia sur- 

giu timida e debilitada em nosso meio. Como seu funcionamento e 

desenvolvimento normals dependem do poder relative dos grupos 

sociais que concorrem entre si no cenario social, ideologica e utopi- 

camente (16), ela forneceu, no inicio, um palco historico exclusivo 

aos poucos grupos sociais que estavam organizados, possuiam tecni- 

cas apropriadas para exercer dominagao e autoridade, e lutavam 

sem vacilagoes pelo monopolio do poder (se precise, sob o manto 

dos "ideais democraticos"). O atraso da ordem racial ficou, assim, 

como um residuo do antigo regime e so podera ser eliminado, no 

future, pelos efeitos indiretos da normalizagao progressiva do estilo 

democratico de vida e da ordem social correspondente. Enquanto is- 

so nao se der, nao havera sincronizagao possivel entre a ordem racial 

e a ordem social existentes. Os "brancos" constituirao a "raga do- 

minante" e os "negros" a "raga submetida". Doutro lado, enquanto 

o mito da "democracia racial" nao puder ser utilizado abertamente 

pelos negros e pelos mulatos, como um regulador de seus anseios 

de classificagao e de ascensao sociais, ele sera inocuo em termos 

da propria democratizagao da ordem racial imperante. A dinami- 

zagao no sentido democratico e igualitario da ordem racial tern de 

partir do "elemento de cor", embora deva ser tolerada, acolhida e 

sancionada pelos "brancos" em geral. Construido e utilizado para 

reduzir ao minimo tal dinamizagao, o referido mito converteu-se nu- 

ma formidavel barreira ao progresso e a autonomia do "homem de 

cor" — ou seja, ao advento da democracia racial no Brasil. 

(16) — Seria util frisar que ambos os conceitos (de ideologia e de Utopia) sao 
sempre referidos, neste trabalho, atrav£s das definicoes socioldgicas pro- 
postas por Karl Mannheim (cf. Ideologia e Utopia, trad, de E. Willems, 
Editdra Globo, Porto Alegre, 1950). 
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2 — Os Padrdes Tradicionalistas de Relagoes Raciais: 

O quadro exposto acima sugere que a ordem racial, elaborada 

socialmente no passado, permaneceu quase Intacta ao longo da de- 

sagregaQcio da sociedade de castas e dos primeiros desenvolvimentos 

da sociedade de classes em Sao Paulo. Isso significa, em outros ter- 

mos, que se renovaram incessantemente, apesar das mudangas ocor- 
ridas em outras esferas da vida humana, as condigoes psico-sociais 

e sdcio-culturais que suportavam, morfologica ou funcionalmente, as 
antigas estruturas de relagoes raciais. Em conseqiiencia, toda a ve- 
Iha etiqueta de tratamento racial reciproco (no intercambio entre 

"negros", "brancos" e "mulatos") continuou a encontrar plena vi- 

gencia; e, com ela, perpetuavam-se as representagoes de estatus e de 

papeis sociais que regulavam o modo pelo qual as pessoas, identifi- 

cadas como pertencendo a cada estoque racial, "deviam" (ou "podiam") 

participar dos direitos e dos deveres incorporados a ordem social 

vigente. O grau de persistencia e a vitalidade intema daquelas es- 
truturas eram tao grandes, que o proprio padrao historico de ma- 

nifestagao do preconceito e da discriminagao raciais nao sofrera mo- 

dificagoes apreciaveis, embora ja n&o fosse mais necessario buscar nele 

a justificagao moral da escravizagao do homem pelo homem nem im- 
por, repressivamente, a supremacia monolitica da "raga branca" 

(17). Alias, ainda hoje seria possivel descrever ao vivo tais estru- 
turas raciais persistentes. Elas se preservaram com tamanha tena- 

cidade, que seria perfeitamente possivel e logicamente legitimo es- 
tudar o passado atraves do presente. E' sabido que, em certas cir- 

cunstancias, o passado nao se conserva apenas nos documentos e 
nas lembrangas dos homens: ele tambem se evidencia por sua men- 

talidade, por seu comportamento e pelo funcionamento das institui- 
goes. So nao exploramos sistematicamente essa possibilidade de re- 

construgao historica porque contamos com dados suficientes para 
assinalar os aspectos da realidade, que nos interessavam agora, com 

documentagao da propria epoca (18). Nesta breve incursao, julga- 
mos conveniente restringir a analise a tres topicos centrals. Pri- 

meiro, as expectativas que alimentavam, com teor de reciprocida- 

(17) —* Em trabalho anterior, jd procuramos explicar as razoes da persistencia 
do antigo padrao brasileiro de preconceito e de discriminagao raciais 
(vejam-se R. Bastide e F. Fernandes, Brancos e Negros em Sao Paulo, 
op. cit., pp. 141-161). Gragas a essa andlise, podemos concentrar nossa 
atengao, neste trabalho, nos aspectos assumidos pelas relagoes entre "ne- 
gros", "brancos" e "mulatos" na dpoca considerada. 

U8) — Achamos conveniente enfatizar a existencia de tal possibilidade de re- 
construgao histdrica e chamar a atengao para sua legitimidade 16gica. 
Adiante, num ou noutro ponto, seremos forgados a recorrer a ela uma 
ou outra vez, como expediente para aprofundar nosso conhecimento 
sdbre as referidas estruturas raciais. 
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■de, os ajustamentos raciais; segundo, o proprio padrao de rela^ao 

racial tradicionalista, que convertia a assimetria em trago tipico dos 

ajustamentos entre "brancos" e "negros"; terceiro, as principals ca- 

racteristicas sociologicas da ideologia racial dos "brancos" dos cir- 

culos sociais dominantes. 

As expectativas que regulavam, reciprocamente, os ajustamen- 

tos em que as pessoas interagiam como "negros", "brancos" e "mu- 

latos" podem ser melhor compreendidas e interpretadas atraves da 

descrigao de situagoes concretas. For isso, selecionamos alguns da- 

dos, relativos a dez casos diversos, que ilustram, de forma tipica, as 

predisposigoes psico-sociais que orientavam o comportamento dos 

agentes. Primeiro caso: J. vivia em harmonia com os "italianinhos", 

filhos do seu patrao, em cuja casa morava, e com outros meninos bran- 

cos da vizinhanga. Formavam um grupo unido, dentro do qual era 

bem aceito e sentia-se feliz. Ate que um dia surgiu novo centro de 

interesses, que pos em causa sua condigao de "preto". "Nessa oca- 

siao, eu saia para ver palhagos trabalharem. Me oferecia para dis- 

tribuir cartazes, em troca da entrada para o espetaculo". Assim, 

"qundo apareceu a ideifi de se organizar um circo para dar espeta- 

culos e cobrar entrada da garotada da vizinhanga, eu era o palhago 

indicado. Construiu-se um picadeiro no quintal da casa de um dos 

meninos. Na hora de serem distribuidos os papeis houve uma gran- 

de celeuma sobre a atribuigao do papel de palhago. Uns achavam 

que deveria ser mesmo eu. Outros, entre os moradores da casa on- 

de estava instalado o circo, alegavam a minha cor como empecilho: 

"o que irao dizer de um circo onde o palhago e um preto" Venceu 

o primeiro grupo. Em primeiro lugar, porque "o engragado era eu"; 

e, depois, porque alguem se lembrou que "ele se pinta e ninguem 

vera a cor!" E' bom acrescentar que nesta ocasiao, como em outras, 

os filhos do "italiano" estavam do meu lado". 

Segundo caso: o mesmo sujeito enfrentou situagoes analogas, 

cm que a "cor" ergueu-se como uma barreira as relagoes conge- 

niais. "Enquanto a preocupagao do grupo foi futebol, nao houve 

maiores cheques com os companheiros, pois eu era um bom jogador 

e eles precisavam de mim. E' fato que, umas vezes por zanga, ou- 

tras de brincadeira, era chamado minelite (19) e negro, e isto nao 

deixava de amargurar-me". Entre tan to, a idade atrala os j ovens pa- 

ra novos centros de interesses, que envolviam vida associativa com 

mogas e recolocavam o "problema da cor" em suas relagoes. "A cer- 

ta altura, percebi um trabalho de sapa para eu nao ir a certos lu- 

gares. Isto durou ate o dia em que um dos companheiros, que gos- 

09) —• O sujeito pretendia dizer, certamente, menellque, ainda hoje slndnimo 
de *fnegro" ou de "preto" entre descendentes de italianos da cidade. 
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tava muito de mim, disse: "entramos para uma sociedade de baile 
« ja falei com a diretoria, que concordou que voce fizesse propos- 

ta, impondo, entretanto, a condieao de so freqiientar os ensaios de 
homens", nao podendo eu comparecer as reunioas de que participas- 

sem as damas. "Esta situagao foi aceita num momento de desloca- 

mento", "Os ensaios eram realizados as tercas-feiras". Parece que 
^dangar com preto" constituia algo degradante. 

O terceiro caso mostra, de modo ainda mais dramatico, que a 

madrinha de formatura, pertencente a tradicional familia paulista, 
<3eixou de comparecer a festa para nao arrostar semelhante risco. 

G., em notas autobiograficas, escreve: "Quando por ocasiao de mi- 

nha formatura no colegio, convidei para ser minha madrinha uma 

-das filhas do cidadao que me criou e de quern eu sou considerado 

irmao de criagao. Ela aceitou o convite e preparamo-nos para o dia. 
Eomos a festa e tudo correu normalmente ate o baile. Como eu era 

o chefe da comissao de formatura, fui antes ao salao para ultimar 
.algumas providencias e, antes um pouco da meia noite, quando os 

formandos iriam dangar a valsa especial, recebi um recado dela, di- 

z:endo que nao ia sair de casa porque nao estava se sentindo bem. 
Fingi acreditar, porque vivendo ha muitos anos com eles, bem co- 
znhecia-os e sabia que ela estava se desculpando so para nao dangar a 

valsa comigo. No dia seguinte, soube que ela ficou quase que a noite 

toda jogando"... Alias, o mesmo informante relata, com argucia, os 
expedientes usados pelos amigos brancos, seja para exclui-lo, in- 

sensivelmente, de situagoes embaragosas, seja para evitar-lhe, ao 

mesmo tempo, experiencias demasiado amargas. "Para que pudesse 

me ajustar dentro desse meio, os meus colegas, enquanto davam a 
mim as prerrogativas de chefe politico da escola, sempre me esco- 

Ihiam para ser o diretor de festas e caravanas do Gremio. Nessa 

qualidade, durante cinco anos de gestao, consegui organizar as maio- 

res festas e caravanas na historia daquele estabelecimento de ensU 

no. Entretanto, como em nossas festas a selegao era rigorosa, sen- 

tia-me as vezes, em situagao deslocada. Mas justamente para que 

nao se criasse em mim qualquer complexo de inferioridade, fato 

que percebi bem posteriormente, os meus colegas colocaram-me na- 
quela posigao, porque, nas festas (bailes, sessoes literarias, teatro, 
convescotes ,etc.), estaria sempre ocupado com a diregao das mes- 
mas, nao me preocupando com os divertimentos, e, nas caravanas, 

estaria sempre ocupado com o alojamento dos colegas e o seu com- 

portamento. A minha responsabilidade aumentava, as vezes, quan- 

do pais consentiam em que suas filhas tomassem parte nas nossas 

caravanas, mas com a condigao delas ficarem sob minha responsa- 

bilidade. Nao confiavam em ninguem, a nao ser em mim, que tinha 
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de fazer o papel de ama-seca. Relativamente a isso, creio que assim 

se portavam, tais pais, no pressuposto de que nao tinham necessi- 

dade de temer qualquer investida amorosa de minha parte com 

suas filhas, por ser negro e elas nao me ligarem. Enganavam-se re- 

dondamente, e, por vinganga, delas bem aproveitava". "Todavia, em 

muitas ocasioes, meu trabalho terminava antes do final da festa. 

Entao, os colegas mandavam algumas meninas mais chegadas a mim^ 

virem em comissao ate onde me encontrava, para que eu escolhesse 

uma delas para dangar. Achava aquilo desprimoroso e ridiculo pa- 

ra mim, eis que, sendo um cavalheiro, competia a mim convida-las 

para dangar, nao o contrario. Minha desculpa era nao saber dangar. 

E nao sabia mesmo, nao tendo interesse em aprender, para ser ho- 

nesto comigo mesmo". "Muitas vezes, os seis colegas mais intimos 

que tinha, percebendo a situagao embaragosa que me encontrava, 

nao compartilhando da alegria reinante nas festas que eu organiza- 

ra, deixavam suas damas e namoradas e se acercavam de mim. Sen- 

tavamos em volta de uma mesa e bebiamos ate nao mais poder. No 

final, todos eramos levados para as nossas casas em elevado estado 

de embriagues" (20). 

O quarto e o quinto casos giram em torno do namoro. O na- 

moro inconseqiiente do adolescente e o namoro com perspectivas de 

casamento do rapaz. Naquele, temos de novos as peripecias da vida 

de G. "Todas as namoradas brancas que tive, nao comunicavam a 

seus pais essa situagao, porque, em certos casos, poderia eu sofrer 

ate risco de vida. A maioria dos pais acreditava que nao passava 

de pura amizade minhas relagoes com suas filhas. Jamais descon- 

fiaram ate da real situagao. Houve apenas um caso; digno de nota: 

Estava na terceira serie ginasial e em minha classe havia uma mo- 

cinha morena, a mais bela da classe, e filha de grande fazendeiro 

de cafe. Desde o comego, a disputa pela posse de sua simpatia foi 

grande. Nao concorri, como soe acontecer. Todavia, fui me esme- 

rando nos estudos, ate assumir a lideranga na classe. Nao sendo 

muito boa aluna, era obrigada a, de quando em vez, recorrer a mim, 

para poder seguir o ritmo do curso. Desses contactos nasceu a sim- 

patia. Tinhamos encontros todas as noites e ela foi simpatizando- 

se cada vez mais comigo. Ingressamos em um curso de repetigao 

de materias e assim aumentou o nosso contacto. Houve a troca de 

fotografias, e, depois dela me ter dado mais de meia duzia das suasr 

concordei, com muito medo, em dar-lhe uma das minhas". "Certo 

(20) — Tais situagoes explicam-se pela condigao do sujeito como "filho de cria- 
gsio" de uma familia rica e tradicionalj tinha acesso a pap^is socials em 
regra inacesslveis aos demais "negros". Doutro lado, ele prdprio informa. 
que a famflia era muito ciosa do tratamento que Ihe dispensavam. 
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dia, a diretora do curso chamou-se e disse que nao podia consen- 
tir na minha permanencia naquela escola. Insisti . em saber porque 

e ela nao revelou-me qualquer pormenor. Passados alguns dias da- 
quele incidente, sou surpreso com a chamada do diretor do ginasio. 
Compareci em seu gabinete e ele disse-me que nao me expulsava do 

ginasio porque tratava-se de um estabelecimento oficial, e tambem 

em consideragao a familia que me criava, mas que ia transferir-me 

para outra classe, assim tendo feito. Fiquei furioso e insisti em sa- 
ber do que se tratava, mas nao soube. Tinha uma leve desconfianga 

porque nao mais tive contacto com a mocinha e ela era esperada to- 

dos os dias pelo robusto motorista de seu pai. Dias apos e que fi- 

quei ciente de tudo, por intermedio de uma empregada da casa de 

minha "namorada": A mae da menina, dando uma olhadela nos 
guardados desta, encontrou minha fotografia guardada em uma cai- 

xinha de prata no seu guarda-roupas. Chamou a garota e perguntou 

a razao daquela fotografia que, em vista da dedicatoria, descon- 
fiava nao ser simples amizade, mesmo em; se tratando de um negri- 

nho. A menina disse entao que gostava de mim, muito embora ne- 

grou eu fosse, e que ja se sentia capaz de discemir — 15 anos de 

idade. Conseqiiencia: Tomou uma surra tremenda e foi proibida de 

sair sozinha durante muito tempo. A mae, estendendo sua ira im- 

placavel, foi aquele curso e pediu a minha retirada dali. Por con- 
veniencia, a diretora atendeu. Foi depois ao ginasio e solicitou do 
diretor a minha expulsao, pois nao podia se conformar com minha 

audacia, em ludibriando a boa fe da filha que era uma crianga. Eu 
tambem tinha 15 anos. E assim, quase que aquele namoro estra- 

gou-me a vida". O outro caso, ocorreu com J. Ao contrario de G., 

era mulato claro, de bonita aparencia — desses que "so se distin- 
guem pela cor". Quando seus amigos e companheiros comegaram a 

namorar, ele tambem se viu envolvido nos arranjos prematrimo- 

nais. Apenas, de forma diferente, que nao teve animo de aceitar; 

"Por essa epoca, os italianos me diziam que iam arranjar mulher 

para me casar. Notava que, toda vez que se tocava no assunto, as 
mogas que me eram propostas como bons casamentos nao eram da 

familia, mas sim, mulatinhas. Entre os parentes do italiano havia 
uma sobrinha com a qual simpatizava; meu interesse, entretanto, te- 

ve um fim abrupto quando ela me disse: "O que estraga voce e ser 

escuro demais". "Foi quando comecei a notar que a cor era um 
entrave". 

O sexto e o setimo casos dizem respeito a F., mulato escuro, e 

ao tratamento que recebeu na casa de uma familia rica e tradicio- 
nal, em que sua avo trabalhara e ele proprio fora criado. A fami- 

lia em questao morava na avenida Angelica. "Quando era estudan- 
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te, senti-me num ocasiao em grande dificuldade. Nao tinha outro 

remedio senao o de socorrer-me de algum amigo; mas os meus ami- 

gos nao podiam servir-me. Entao, lembrei-me de dona M. T. Fui 

la e pedi para falar com ela. Ela me recebeu e expliquei-lhe o que 

queria. Disse-lhe que estava estudando e que me via em apertos 

terriveis, pois tinha de comprar certos livros [de odontologia] mas 

nao possuia o dinheiro necessario. Entao, lembrei-me dela e que, 

talvez, por consideragao a minha avo e ao fato de me conhecer des- 

de menino, ela me protegesse. Dona M. T. ouviu-me; disse que 

sim; e foi para outra sala. Voltou com trinta mil reis e quis me 

dar. Eu me recusei e sai". O informante considerou a atitude dela 

como uma "grave ofensa". Nao obstante, com o correr do tempo, 

esqueceu-se dessa amarga experiencia e voltou a visita-los. "De- 

pois de formado e com clinica estabelecida, fui um dia visitar a 

mesma familia. Isso aconteceu por acaso. la passando ali por per- 

to, perto das onze e meia, e resolvi rever os meus antigos compa- 

nheiros de infancia. files [os rapazes] me receberam bem. Conver- 

saram um pouco. Contei que me formara e estava clinicando, com 

gabinete dentario montado. Dai a pouco, a empregada veio avisar 

que o almogo estava pronto. Entao, prontifiquei-me para sair. Ex- 

pliquei que passara por acaso e que nao tinha previsto a eventua- 

lidade de almogar fora. Os rapazes insistiram, que eu precisava al- 

mogar la, etc. Ate que me convene! e fiquei. A empregada, logo 

depois, veio avisar que tinha o meu lugar pronto. E me levou para 

a cozinha. Tinham arrumado a metade da mesa para mim. Quan- 

do aceitei o convite nao esperava isso. Pensei que iamos comer to- 

dos juntos e trocar ideias. Logo percebi porque fizeram aquilo co- 

migo. Nao aceitei o almogo. Disse para a empregada para avisar- 

Ihes, depois que eu saisse, que nao almogaria na cozinha. Nunca 

mais pus os pes naquela casa". 

O oitavo caso relaciona-se com o mesmo tipo de "aperto". So 

que a pessoa envolvida, J., apelou para a condescendencia de seu pai 

natural. Uma vez, quando tinha 22 anos, procurou-o em seu escri- 

torio de advocacia. "Nao o tendo encontrado, deixou, por insisten- 

cia do pessoal do escritorio, o nome e o enderego. Um mes depois, 

o pai foi procura-lo, tambem nao o encontrou, e deixou o cartao. 

Voltei ao escritorio. file [o pai] disse que nao era culpado — a 

[minha] mae era soberba e sumiu comigo. Falou bem perto da bo- 

ca para ver se eu cheirava... Deu cem mil reis... E depois era 

sempre assim. A necessidade era a gravidez da mulher com quern 

eu amasiara. Nunca tive muito contato com ele [o pai] porque ja 

era homem feito e senti as restrigoes dele que, conhecendo a indole 

dos negros, de "tirar coisas", tinha medo". 
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O nono caso, que gostariamos de mencionar, ja foi relatado aci- 

ma (21). Trata-se do conflito no trabalho, que envolveu F. com 

seu novo chefe no banco, fiste nao gostou de encontrar um "ne- 
gro" em posigao respeitavel e mandou-o limpar seus sapatos, asse- 

verando que "negro e para isso mesmo...". Impoe-se recordar es- 

se episodio, em si mesmo tao ilustrativo das atitudes dos brancos 

em face dos "subordinados de cor". Alids, e impossivel dizer-se se 

os "crias da casa", os "filhos adotivos" e os "protegidos" estavam 

melhor amparados nessas emergencias, associadas a escolha ou a ma- 
nutengao de uma carreira. Em sua autobiografia, G. aponta os di- 

lemas morais que se impuseram diante dele, quando seu compa- 

nheiro escolheu uma profissao que ele tambem desejaria para si, 

se pudesse tenta-la com exito. "Certa vez, em conversa com um 
desses meus amigos, revelou-me ele que seu sonho era seguir car- 

reira diplomatica. file ja se via embaixador em Londres ou Paris, 
recebendo todas aquelas homenagens de praxe, etc. Julgava ele que 

eu tambem deveria seguir carreira diplomatica, porque carreira 
mais bonita nao existia no Brasil. Disse-lhe que nao tinha vocagao 

para tal; que minhas intengoes para o future eram bem outras. Mas 

tanto ele argumentou que acabou convencendo-me que a carreira 

ideal para mim era a diplomatica. Assim, confiando em que ele ti- 

nha um primo que era naquela epoca secretario-geral do Itamarati 

e tambem um tio que era embaixador, comecei o estudo preparato- 

rio com ele. Ja tinha algum conhecimento de ingles, e nessa lin- 

gua esmerei-me, assim como no frances. Sabia no final de dois anos 

de estudos todo o programa solicitado para os exames [...]. Tinha 
bom conhecimento do que solicitavam sobre Direito Internacional, 

etc. No entanto, no decorrer dessa preparagao fiquei ciente que ne- 

gro nao podia seguir carreira diplomatica, e, sendo assim, resolvi 

nao tentar uma recusa formal no Rio de Janeiro. Por ocasiao dos 

exames, aquele amigo foi ate minha casa verificar se eu estaya pron- 

to para seguir com ele. Disse-lhe entao que nao mais estava inte- 

ressado em fazer aquele concurso, eis que, tinha verificado que mi- 

nha carreira nao podia ser aquela. Insistiu ele em saber qual o 

verdadeiro motivo que me fizera desistir na ultima hora, eis que, 
havia estudado com muito entusiasmo. Disse-lhe entao que estava 

informado de que negro nao podia seguir carreira diplomatica. file 
riu e retrucou dizendo-me que no Brasil nao existem essas bar- 

reiras, que tudo nao passava de fantasia, e arrematou prontifican- 

do-se pagar-me as despesas de viagem e estada no Rio, eis que fi- 

cariamos em casa de sua avo. Sustentei o meu ponto de vista e pe- 

di-lhe que nao insistisse, eis que estava resolvido a nao seguir, e 

(21) — Conforme acima, p. 123. 
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solicitei-lhe que me aguardasse para o outro concurso, que seria 

realizado em Janeiro, Nesse interim, ele verificaria se seria possi- 

vel o meu ingresso na carreira. Concordei em ir com ele, mas nao 

fazer o exame. La ele ficou cientificado da verdade: negro nao en- 

traria no Institute Rio Branco, nem com ordem do presidente da 

Republica. Aquele meu amigo ficou desapontadissimo e resolveu 

nao seguir aquela carreira (ele fez exame e passou com distingao), 

deliberando fazer o curso de Direito e seguir carreira politica para 

combater esse nefando preconceito entravador do progresso do ne- 

gro brasileiro. Hoje e advogado e oficial de gabinete do Ministro 

da Agricultura e brevemente sera candidato a qualquer posto ele- 

tivo. O outro companheiro queria que eu fosse com ele..." (e re- 

petem-se outras carreiras, igualmente vedadas ao "preto"). 

O decimo caso refere-se as experiencias de uma matrona de 

importante familia tradicional, no convivio com antigas servas ou 

criadas da casa. Certa vez, ela encontrou uma "negra muito velha", 

que nao via ha tempo. Chamou-a de "dona", ouvindo a seguinte 

resposta: "Que e isso, sinha?!... Dona nao. Deste estofo (e batia 

no peito) nao sai dona, nao!" A mesma senhora costumava receber 

a visita de antiga "cria" e cozinheira da casa, que ia la, de vez em 

quando, em companhia da filha. "A filha, sem a menor cerimdnia, 

entra, senta, conversa; a mae nao se senta, "nao acha jeito de se 

sentar na frente do patrao". So por insistencia da avo e por causa 

da impaciencia da filha — "sente, minha mae!" — e que ela aca- 

bou sentando-se, na beiradinha da cadeira". 

Lsses casos, escolhidos com o proposito de sublinhar o sentido 

das agoes e relagoes que expunham os agentes a se comportarem 

como "negros", "brancos" ou "mulatos", evidenciam claramente que 

as "pessoas de cor" nao se libertaram — nem objetiva, nem subje- 

tivamente — da condigao heteronomica inerente a antiga situagao 

do "escravo", do "liberto", do "cria da casa", etc. O "preto" apare- 

cia na cena social como o substitute e o equivalente humano do "es- 

cravo", do "liberto", do "cria da casa", devendo, portanto, ser en- 

carado e tratado como tal. A resistencia a alteragao de semelhan- 

tes expectativas de comportamento partia, simultaneamente, de 

"brancos" e de "negros", embora entre estes surgissem, aqui e ali, 

personalidades inconformistas, em franca rebeliao contra tais arran- 

jos. Os prdprios informantes, de ambos os estoques raciais, tinham 

plena consciencia desses fatos. Reconheciam abertamente a subser- 

viencia do "negro" e o orgulho emproado do "branco". Contudo, 

tambem ressaltam que as coisas estavam se transformando. Uma 

senhora, de familia tradicional, desabafava: "Os negros de agora nao 

conhecem mais o seu lugar. Sao uns malcriados, atrevidos, e as ve- 
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zes, ate desonestos. A A., uma cozinheira que tive, saiu daqui fa- 

zendo malcriagao, dizendo que negra era melhor que brancoT que ne- 

gro sabe educar filho, que negro nao e vagabundo... e uma porgao 

de coisas que nem me lembro! A A. era mulata, era educada, pare- 

cia muito fina, mas tinha um "azedume" por causa da cor. Quando 

ela entrou aqui, disse que ha via saido da casa da outra patroa, por- 

que ela era muito orgulhosa, achava que negro nao era gente, e 

que nao admitia que o filho (dela, A.) entrasse na casa para con- 
"versar com a mae. Tinha que ficar so no portao. Eu disse que nao 

achava isso certo, que aqui ela podia receber o filho no quarto dela, 
dar cafe com pao e mesmo almogo, de vez em quando. Sabe o que 

aconteceu? Uma vez eu desci para ver uma cesta de costura e sabe 

o que vi?... O mulatinho da A., refestelado na poltrona da sala 

de visitas, lendo as revistas, com o pe em cima da mesinha... Nem 
meus filhos e minhas visitas tomam essas liberdades! Quando eu 

disse para a A. que ela devia receber o filho so no quarto dela, e 
nao deixar que ele sentasse na sala de visitas, ela ficou furiosa — 

"e isso mesmo! Diz que nao e igual as outras, so para fingir de boa, 
mas no fim sao todas iguais, acham sempre que negro nao e gen- 

te!" Mas que desaforo... Entao uma professora vai sentar na ca- 

deira do Diretor do Grupo? Uma enfermeira toma conta, como se 

fosse seu, do consultorio do medico? Cada pessoa tern seu lugar, seu 
emprego e nao vai tomando conta do que nao e seu. Mas os pre- 

tos, quando a gente trata bem, pensam que sao iguais, que podem 

fazer tudo que querem!". Comentando ocorrencias desta natureza, 

a matrona mencionada acima afirmou que as atitudes desabridas 
dos "negros" se acentuaram aos poucos, tomando-se freqiientes e 

intoleraveis apenas depois das leis trabalhistas, promulgadas por Ge- 

tulio Vargas. wO resultado e esta absoluta falta de conhecimento de 
seus lugares que se nota hoje em dia", frisando que isso acontecia 

com toda a "gentinha", inclusive com os "brancos da plebe". 

O "preto", por sua vez, podia nao gostar do servilismo a que se 

via reduzido. Mas, tinha de acomodar-se passivamente as expectati- 

vas de comportamento dos "brancos". Como esclarece J., a seu pro- 

prio respeito: "aturava, porque era condigao de vida do negro na oca- 
si5o". Doutro lado, o proprio branco manipulava, como podia, os 

cordoes do conformismo e da acoraodagao passiva do "preto". O se- 

guinte trecho do depoimento autobiografico de G. ilustra esse fato 

vivamente: "Certa vez, estava sentado em uma bela poltrona, na 

varanda da residencia daquele amigo que queria que eu seguisse car- 

reira diplomatica. Sua familia e riquissima. Grandes fazendeiros de 

cafe. Sua mae estava ali tambem, fazendo tried. E eu, cabisbaixo, 

pensava justamente na situagao em que me encontrava. Era benquis- 
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to em quase todos os lares ricos e pobres da cidade; desfrutava de- 

um conceito muito bom; era o "doi-doi" de toda aquela gente. Entre- 

tanto, pensava, se um dia me casasse, tivesse filhos, minha mulher o 

meus filhos desfrutariam daquela situagao que eu gozava? O bom 

senso dizia-me nao. E isso me tomava mais meditabundo e sorum- 

batico. Em dado momento, aquela senhora quebrou o silencio rei- 

nante e, como que adivinhando quase o que se passava em minha 

mente, perguntou-me porque estava tao triste e se nao estava gos- 

tando da vida que levava, pois ela nao podia conceber que eu ja ti- 

vesse problemas. Disse-lhe en tao que tinha e que eram bem graves^ 

e que nao sabia mesmo como soluciona-los. Falei-lhe a respeito do 

que pensava. Ela disse-me que eu era muito crianga para pensar nes- 

sas coisas e que eu tinha que lutar para sustentar a posigao que sus- 

tentava no momento, sendo amigo das melhores familias da cidade 

e vivendo em um meio que era realmente aristocratico, pois, segun- 

do era do seu conhecimento, tinha eu o privilegio de gozar da intimi- 

dade mesmo dessas familias, sendo tratado como pessoa da familia^ 

etc. Disse-lhe, entao, que nao podia me conformar com essa situagao, 

pois a posigao que desfrutava na sociedade era falsa, e eu nao podia 

me manter nessa situagao por tempo indeterminado. Uma prova era 

que, contanto gozando de todos aqueles privilegios, nao me permi- 

tiam aqueles amigos, de modo indireto, que eu dangasse nos saloes 

de suas sociedades, senao quando o meu colegio ali fizesse realizar 

festas; nao permitiam que eu nadasse em sua piscina e jogasse tenis 

ou bola-ao-cesto em suas quadras. Arrematei dizendo que, se essa 

situagao de relativa amizade me era proporcionada, salvo as excegoes, 

o era por ser eu o filho adotivo de um dos homens mais ricos e con- 

ceituados da cidade, e, acreditando mesmo que, no dia em que eu 

fosse obrigado a viver sem estar amparado por aquela familia, toda 

aquela situagao desapareceria. Aquela senhora nao soube nem pode 

me contestar. Aconselhou-me apenas a nao lutar muito contra a evi- 

dencia das coisas, porque acabaria mal". 

fisses casos sao suficientes para demonstrar o que nos importa 

no momento. "Negros", "brancos" e "mulatos" interagiam entre si 

como se ainda fossem separados e unidos pela antiga etiqueta de re- 

lagoes raciais, vigente na ordem senhorial e escravocrata. Onde os 

direitos e os deveres sociais se objetivassem em conexao com a con- 

digao racial das pessoas, estas nao so deveriam "conhecer o seu lu- 

gar"; mas, ainda, saber mostrar-se a altura dele, agindo e vivendo 

de acordo com as conveniencias, as obrigagoes ou as imposigoes dele 

decorrentes. Em suma, "conhecer o seu lugar" e "saber honra-lo e 

dignifica-lo" ainda constituia uma mesma coisa, apesar da insatisfa- 

gao cada vez mais ostentiva, imprevisivel e incontrolavel do "ho- 
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mem de cor". A cor servia como um ferrete, que identificava o "pre- 

to" e, atras dele, aquela parte da "gentinha" procedente do eito e da 

senzala — ou seja, da subordinagao infamante e sem limites do es- 

tado servil. Dentro desse contexto psico-social e cultural, o "escra- 

vo" e o "liberto" nao desapareceram: subsistlam no "preto" como 
categoria a um tempo racial e social. E se por ventura o "branco" 

se esquecesse disso, cabia ao proprio "negro" proclamar sua condicao, 

protestando que do "seu" estofo nao podiam surgir nem a pessoa, nem 

o equivalente humano do senhor (22). 

Tudo isso evidencia que se deve dar especial aten^ao a forma as- 

sumida pela acomoda^ao racial igualitaria. Esta nao nasceu nem vin- 

gou, imediatamente, como uma rela^ao tipica da sociedade de clas- 

ses. Foi pervertida e assimilada pelos padroes tradicionalistas de 

relagoes raciais, adquirindo a aparencia da ordem social democra- 

tica mas preservando, tenazmente, a substancia do antigo regime. 
Onde parecia fluir plena igualdade nas acomodagoes raciais, pre- 

servava-se, quase intacta e completa, a velha relagao heteronomica, 

que separava o "branco" do "negro", como o "senhor" do "escra- 
vo" ou do "liberto". As condi^oes historico-sociais de formagao e 

de desenvolvimento do regime de classes em nossa cidade torna- 
ram esse destino do "negro" inelutavel. A situa^ao de classe so en- 

contra vigencia quando determinada categoria social conquista os re- 
quisites economicos, sociais e culturais de uma classe (ou de parte 

de uma classe). Em termos raciais, somente os estoques "brancos" 
da populagao de Sao Paulo adquiriram, desde logo, os caracteres 
psico-sociais e socio-culturais tipicos da formagao de classe. Os "ne- 

gros" e os "mulatos" ficaram variavelmente ausentes desse proces- 

so, misturados com os segmentos dos estoques raciais "brancos" que 
tambem encontraram dificuldades em participar das novas formagSes 

sociais, constituindo a "gentinha", uma sobrevivencia da "rale" do 

antigo regime. Enquanto se manteve nessa condigao, o "negro" vivia 

numa sociedade organizada em classes sem participar do regime de 

classes. O termo "preto" permitia selecionar a cor como marca ra- 

cial para distinguir, a um tempo, um estoque racial e uma categoria 

social em situagao societaria ambigua, para nao dizer francamente 
marginal. 

Isto nos leva, naturalmente, ao segundo topico da presente dis- 

cussao. Na medida em que os negros e os mulatos nao se inseriram^ 
senao tardia e lentamente, nas classes sociais em emergencia, eles nao 

(22) — Sdbre esses aspectos da din§mica da situa^ao racial brasileira e, princi- 
palmente, da redefinicao social do "escravo" e do <cliberto" no "prdto", 
conforme, especialmente: Oct^vio lannl (As Metamorfoses do Escravo, 
op. cit., cap. VI) e Fernando Henrique Cardoso (Capitalismo e Escra- 
vid§o no Brasil Meridional, op. cit., cap. VI). 
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partilharam das situagoes de classe existentes e suas rela^oes com os 

^brancos" tambem nao eram, tipicamente, relagoes de classes. A aco- 

modagao racial processava-se segundo modelos reconhecidamente 

aberrantes, antes conformes a relagao heteronomica tradicionalista 

e patrimonialista que a relagao heteronomica inerente a ordem so- 

cial competitiva. O "branco" preservava ciosa e ferrenhamente a 

posigao ativa e dominante da polarizagao ^senhorial". Enquanto o 

"negro" se conservava (ou era mantido) na posigao subordinada 

correspondente, como se ainda fosse despido da condigao civil de 

"pessoa". Portanto, o que se deve enfatizar nao e, propriamente, a 

existencia de relagoes de dominagao. Em toda a sociedade de clas- 

ses existem formas legitimas de exercicio da dominagao, da lideran- 

ga e da autoridade. Mas, a interpenetragao entre o regime de clas- 

ses e formas arcaicas de dominagao racial. Se os negros e os mulatos 

tivessem conseguido classificagao social rapida, no seio do sistema 

de classes emergente, suas relagoes com os "brancos" se converte- 

riam, simultaneamente, em relagoes de classes. Estabelecer-se-ia um 

novo paralelismo entre a ordenagao social e a estratificagao racial 

da sociedade inclusiva. Como tal nao sucedeu, ocorreu uma dupla 

corrupgao. De um lado, a sociedade de classes foi abertamente sola- 

pada e pervertida por distingoes sociais fundadas em privilegios raciais 

incompativeis com a estrutura e a dinamica da "sociedade democra- 

tica". De outro, a persistencia da dominagao da "raga branca" ao ve- 

Iho estilo deu-se alem e acima de sua fonte de legitimagao juridica 

e historica, o que Ihe imprimia o carater de uma violagao irrepara- 

vel dos direitos fundamentais dos "homens de cor" e Ihe tirava todo 

e qualquer fundament© etico-juridico. Perdido na sociedade de 

classes, sem desfrutar das garantias sociais estabelecidas, o "preto" 

ficava a merce de uma tutelagem que carecia de sentido moral e 

que nao se impunha nenhum freio, fosse ele alicergado no interesse 

material, no decoro ou na obrigagao subjetiva. O paradox© final 

apresenta-se com a tendencia de conceber-se, historicamente, as re- 

lagoes raciais assim desenvolvidas sob os modelos vigentes de or- 

denagao societaria. Tais modelos aplicavam-se as relagoes dos "bran- 

cos" entre si, com inconsistencias notorias em se tratando da demo- 

cratizagao do poder ou do comercio social das elites com a "gentinha". 

Apenas de modo esporadico, porem, chegavam a afetar a conviven- 

cia dos "brancos" com os "negros". No entanto, convencionou-se que 

os principios democraticos, imperavam nas relagoes inter-raciais e que 

a forma de acomodagao racial predominante seria "igualitaria". 

Aqui, nao nos interessa discutir o sentido sociopatico de tal ma- 

nifestagao de etnocentrismo. Pretendemos, pura e simplesmente, pro- 

ceder a uma analise sociografica da chamada "acomodagao racial igua- 
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litaria", para por em evidencia seus componentes estruturais e fun- 

cionais tipicos (23). No fundo, pondo de lado o enganoso nome no- 

vo, a forma de acomodagao que se estabeleceu e se perpetuou prati- 

camente ate nossos dias (embora com algumas atenuagoes e subs- 

tanciais alteragoes na perspectiva social do "negro"), provinha do 

passado tradicionalista e patrimonialista, como se os "brancos" pre- 

tendessem preservar o patemalismo nas relagoes com os "homens 

de cor". Nao obstante, nao existiam mais condigoes economicas, so- 

cials e politicas para a sobrevivencia do paternalismo, como ja as- 

sinalamos. fiste podia ser praticado em pequena escala, em conso- 

nancia com a persistencia de alguns tragos socials e politicos do an- 

tigo regime, incrustrados no estilo de vida de "grandes famllias"; e 

de modo fortuito na protegao de um ou outro "elemento de cor mais 

chegado". A relagao patemalista passara a ser: um onus severe e 

gratuito para o "protetor"; algo insatisfatorio e ainda por cima in- 

famante para o "protegido". Em busca de fontes regulares e auto- 
nomas de trabalho e de ganho, o negro e o mulato so recorriam a 
"benfeitores" no ultimo extremo e quase sempre para sairem insa- 

tisfeitos com as solugoes acessiveis. Por isso, essa relagao somente 

teve certa continuidade em duas diregoes. Primeiro, no auxilio con- 
tinuo ou acidental a antigos servos e empregados "de cor". Segun- 
do, na protegao disfargada ou sistematica de negros e mulatos de- 

finidos como "afilhados" ou "crias da casa". No mais, a relagao 
perverteu-se por complete. O polo ativo passou a ser ocupado por 

"brancos" que usavam o "negro" como instrumentos — em regra 

com fins politicos e eleitorais. E o polo passivo era preenchido por 

"negros" que desfrutavam o "branco" rico, explorando sua igno- 

rancia do "meio negro", vendendo influencias que nao existiam e 

servindo como guarda-costas. Desaparecido o mundo social criado 

pela escravidao, em resume, sumiram os suportes materiais e mo- 
rals dos antigos modelos de associagao entre "negros", "brancos" e 

"mulatos" — especialmente os modelos que ligavam entre si os dois 

(23) —. Nesta parte, principalmente para caracterizar estrutural e funcionalmente 
a assimetria no tratamento reciproco e nas relagoes raciais em geral, 
com seus variados efeitos sociodinSmicos, recorremos tamb&n a dados 
referentes a 1941 e 1951. Como se trata de uma esp^cie de "estrutura per- 
sistente" da ordem social, "brancos" e "negros" que observam os padroes 
arcaicos sao, sob esse aspecto, representativos do antigo regime. Embora 
certas condigoes externas das agoes e relagoes raciais tenham se alte- 
rado, suas conexoes tipicas (de estrutura, de sentido e de fungao) sub- 
sistenj parcial ou totalmente intatas, pelas razoes apontadas. Por isso, 
julgamos conveniente arrolar aqui uma parte do material coligido, pois 
file diz respeito ao "passado" que ainda se projeta no "presente", preser- 
vando-se atravfis do comportamento e da mentalidade dos homens ou pela 
dinfimica das instituigoes. De qualquer modo, esta parte do trabalho 
tambfim serve de abertura aos capitulos 5 e 6. 
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extremes da socxedade. A continuidade de tais modelos surgia, em 

si mesma, como uma anomalia e onde ela se vinculasse a interesses 

praticos quase sempre existia alguma parte de perversao nos moti- 

ves dos "brancos", dos "negros" ou de ambos. 

A sondagem efetuada revela-nos que a relagao tradicionalista 

no comercio inter-racial entrara em colapso. A supressao legal do 

sistema de castas e a desagregagao inevitavel, embora lenta, do an- 

tigo regime, minavam aos poucos os suportes materials e morais 

em que aquela relagao se erigia. Isso significa que a realidade his- 

torica nao favorecia o curso tornado pelos contactos raciais; que os 

requisites psico-sociais e socio-culturais das formas arcaicas de aco- 

modagao racial estavam fatalmente condenados; e que as tenden- 

cias de reintegragao da ordem racial teriam de ser fornecidas pelo 

sistema de classes socials. No entanto, os varies fatores de inercia, 

ja analisados, que operavam simultaneamente no "meio negro", nos 

circulos dirigentes da "raga dominante" e na sociedade inclusiva co- 

mo um todo engendravam, na esfera das acomodagoes raciais, um 

longo periodo de transigao, o qual confirma ser realmente dificil ao 

homem sair da propria pele. O "negro", no regime de igualdade e 

de liberdade, continuou a comportar-se como "escravo" ou como 

"liberto", enquanto o "branco" ignorou as transformagoes ocorri- 

das, aceitando o incenso que era queimado a seus pes ou exigindo 

os tributes devidos a "raga dominante". O fato e que, por curioso 

que parega, os fatores de inercia conservaram o passado no piano 

por assim dizer ritualizado do convivio inter-racial. Na medida em 

que o "negro" se identificava com seus antigos papeis sociais ou 

em que o "branco" se recusava a partilhar com ele seu estilo de vi- 

da e os papeis sociais correspondentes, reduziram-se ao minimo as 

modificagoes do horizonte cultural imperante em cada setor racial 

da sociedade paulistana. Em conseqiiencia, estabeleceu-se uma es- 

pecie de consentimento tacito, que conferia ao "branco" o arbitrio 

de decidir como tratar o "negro", em situagoes concretas, e infun- 

dia neste a propensao a acatar, conformadamente, as expectativas 

de comportamento daquele. Esse desfecho seria inconcebivel, se o 

conformismo do "negro" nao tivesse sido modelado pela escola da 

escravidao e se, apesar de escravo, ele tivesse sido o proprio agente 

historico de sua libertagao. Do jeito que se passaram as coisas, se- 

ria mais facil alterar bruscamente a personalidade dos senhores que 

a personalidade dos ex-escravos e libertos. Ninguem podera dizer 

ate onde iria o ressentimento dos "brancos" dos circulos senhoriais 

se fossem compelidos, pelas circunstancias, a obedecer de um mo- 

mento para outro a um codigo etico igualitario. Mas, percebe-se 

melhor a extensao tomada pelo processo inverse: como transcorreu 
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a acomodagao conformista dos negros e mulatos. Ainda em 1949, 
duas de nossas pesquisadoras interessaram-se pelas influencias tra- 

dicionalistas, que alimentam o extremo conformismo dos "pretos 

velhos". Eis como uma delas resume, livremente, a filosofla de vida 

de sua informante: "Os revezes porque passou a fizeram fatalista. 

O destino quis que ela se casasse e ficasse viuva tres vezes. Nao 
culpa os pais por nao a mandarem a escola, mas ao destino que as- 
sim o quis. Sua pobreza tambem estava determinada. Aceita to- 
das as vicissitudes com submissao de escrava, sem revoltas, sem 

desejo de interferir nos acontecimentos. So o fato de ser preta e 
uma advertencia para que se conserve submissa". A outra pesqui- 

sadora, conversando com os membros da familia que Ihe competia 
estudar, soube que o pai era espirita e que a mae nao tinha religiao 

certa ("ora vou em esta, ora vou em aquela"), e colheu, do chefe 
da familia, a seguinte explicagao sobre o processo de cura das doen- 
^as: "Fe em Deus, sem fe nao adianta nada o medico!" "Entao, per- 

guntei-lhe, porque o senhor vai ao medico?" file respondeu: "Ue! 
file ajuda!" A pesquisadora ficou desorientada com o que obser- 

vou e ouviu, desabafando em seu diario de trabalho: "Sao todos os 
membros da familia de um conformismo revoltante. Mesmo que pa- 

rega impossivel, estao relativamente satisfeitos com a situagao". "Se 
e isso a vontade de Deus que e que se vai fazer?" "Nao culpam nem 

a cor nem a falta de oportunidades pela situagao". Na verdade, foi 

mais facil ao "negro" lutar contra o aparato material da condigao 

servil que combater seu sustentaculo moral invisivel, a concepgao 

tradicionalista do mundo. Seria necessaria uma lenta reeducagao 

pela experiencia para que se desse conta de que precisaria conquis- 
tar, por meios proprios, a Segunda Aboligao — aquela que seria igua- 

litaria e definitivamente redentora. Em suma, todos consentiam, es- 
pontaneamente, em perpetuar as velhas formas exteriores de convi- 

vencia racial. "Brancos" e "negros" viam-se atraves de um prisma 

deformado. Tendiam a apegar-se, portanto, a expectativas de com- 

portamento, a ideais de personalidade e a concepgoes de estatus e de 
papeis sociais que ordenavam a situagao de contacto interracial, ma- 

terial e moralmente, como se prevalecesse, para fins de classificagao 

social e de tratamento reciproco, um estado de servidao nao decla- 
rada da "raga negra". Isso pressupunha a atualizagao e a vigencia 
ininterruptas de ajustamentos raciais que renovavam, diuturnamen- 

te, o padrao assimetrico de relagao racial, construido sob o imperio 

da escravidao e do dominio integral da "raga branca". O elemento 

tipico da "acomodagao racial igualitaria" nao vem a ser, por conse- 

guinte, a disposigao, mutuamente admitida ou consentida, de igual- 

dade racial efetiva. Mas, uma polarizagao inversa, que convertia a 
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subordinagao passiva do "negro" e a supremacia ilimitada do "bran- 

co" em bases normals da interagao racial. Nem mesmo sob a condi- 

gao de processo in status nascendi e in flux chegam a estabelecer-ser 

no perlodo considerado, tendencias alternativas de evolugao igualita- 

ria da situagao de contacto racial. 

Essa conclusao, amplamente fundada e comprovada pelos do- 

cumentos transcritos, evidencia algo que e essencial para a nossa re- 

construgao e a nossa analise. A repetigao de velhos "usos" e "costu- 

mes" no comercio racial teria, em si mesma, pouca importancia so- 

ciologica. Se tudo se limitasse apenas a isso, estariamos diante de 

sobrevivencias, de rellquias do comportamento humano, residuals e 

destinadas a rapido desaparecimento. Contudo, o que se constata e 

que as exterioridades do comportamento do "negro" correspondiam, 

estrutural e funcionalmente, a exterioridades contrapostas do compor- 

tamento do "branco". Em outras palavras, era um padrao de relagao 

racial que se perpetuava historicamente, prolongando pelo tempo 

uma forma de acomodagao racial contraria aos requisites economi- 

cos, sociais e culturais da sociedade de classes. A mais completa e 

extrema assimetria continuava a imperar na convivencia entre "ne- 

gros", "brancos" e seus descendentes mestigos. E nao se tratava de 

uma assimetria nascida da livre competigao racial ou das desigual- 

dades inerentes ao regime de classes. Porem, de uma assimetria mo- 

nolitica, rigida e implacavel, que nao deixava alternativa — ou o 

ajustamento esperado; ou a auto-exclusao. Ainda aqui, observa- 

mos como o cruel dilema, que perseguiu incessantemente o liberto, 

tambem operou contra o "negro livre". Integrar-se a vida social sig- 

nificava, para o negro e para o mulato, aceitar passivamente as regras 

do jogo, estabelecidas pelo e para o "branco". O que equivalia a ad- 

mi tir e reconhecer sua condigao submissa, dependente e de "genti- 

nha". A outra saida consistia em romper pela abstengao — isolar-se 

do convivio com o branco e quebrar o maior niimero possivel de li- 

gagoes com o seu mundo social, constituido pela propria sociedade in- 

clusiva. fisse mecanismo de ajustamento fomentou a elaboragao de 

estranha filosofia conformista, que transformou o "retraimento" e o 

"complexo" (24) em fatores de isolamento renitente. Um informan- 

te negro escreveu, em documento pessoal, algo caracteristico: "nunca 

procuro um lugar em que me sinto acanhado nem tambem que eu 

me sinto indesejado nesse ou naquele ambiente". Quer dizer que, 

pouco ou muito, cada qual fugia o quanto pudesse do convivio com o 

"branco", especialmente onde esse convivio implicasse em sair da ro- 

(24) — Fm outra parte do trabalho analisaremos essa sutil nogao, construfda 
pelos negros e mulatos de Sao Paulo para designar seu complicado esta- 
do de espirito diante da situagao de contacto predominante na cidade. 
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tina. Entretanto, dada a fragilidade de semelhante recurso adaptativo, 

seria dificil determinar as fronteiras que separavam o isolamento 
puro e simples do desajustamento declarado. O isolamento como 

tecnica social de ajustamento produzia-se num clima psicologico em 

si mesmo desmoralizante e desmoralizador. Doutro lado, em deter- 

minadas circunst&icias ele proprio acabaria disfargando um desa- 

justamento cronico irremediavel, embora nao reconhecido aberta- 

mente como tal. As lembrangas de um informante branco permi- 

tem situar um caso-limite, dessa natureza. Segundo suas recorda- 

goes, estava almogando com um amigo de folguedos "negro", com o 

qual mantinha relagoes de profunda amizade, quando apareceu um 

vendeiro da vizinhanga, para fazer uma reclamagao: Z., o seu ami- 

go, e um "italianinho" haviam derrubado uma pilha de latas do ar- 

mazem. "Dna. N. nao bateu no filho. Depois de desculpar-se ao ven- 
deiro, pos-se a falar, como num choramingo, ao filho: "Ja avisei, 

meu filho. Preto com branco nao da certo. Branco nao presta, meu 

filho. Branco e mau. fiste mundo e deles. Ja avisei. A gente tern 

que se conformar e viver entre nos. Branco, se trata bem no come- 
go, e para por canga em preto, no fim, Dna. N. pra ca, Dna. N. pra 

la, dizem as patroa? do hotel, mas, no fim, quando a gente quer o 

dinheiro que devem, se nao poem o mundo abaixo, vao embora e 
deixam a nossa panela sem feijao. Branco nao presta, meu filho, 

escuta o que sua mae diz". "Z. ouviu com cara sizuda, aquele de- 
sabafo de uma "submissa". Foi realmente impressionante. Lembro- 

me muito bem, ate hoje. A velha, notando a minha afligao, vem em 
meu socorro: "Nao ligue nao. Voce e como meu filho". Nunca me 

esquego". No entanto, temos de deixar de lado tais aspectos da si- 

tuagao de contacto. Mes possuem inegavel importancia e nao de- 
vem ser subestimados ou esquecidos em nenhum moment© da nos- 

sa analise. Mas, esta deve cingir-se ao piano imediato em que se 

desenrolava o intercambio social do "negro" com o "branco". 

O fulcro do padrao assimetrico de relagao racial consistia numa 

polarizagao em que o "branco" e o "negro" apareciam, respectiva- 

mente, como os equivalentes do tutor e do interdito. Nesse sentido, 

poder-se-ia falar, numa extensao de um principio do direito natural, 

na existencia de um "poder do branco" (como o poder paterno ou o 
poder marital), a ser exercido, em qualquer circunstancia e em qual- 

quer fim, com ou sem o consentimento da parte interessada e, teo- 
ricamenVe, sempre no seu beneficio. Os fundamentos dessa polari- 

zagao reciproca aparecem claramente no seguinte depoimento, que 

condensa os principals elementos tipicos da relagao enunciada. "...o 

negro sabe que e inferior e reconhece que o branco e mais inteligente 

e deve mandar nele. Por isso, se comporta para com o branco com 
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timidez e com respeito, aceitando o seu lugar. file nunca podera al- 

cangar a mesma posigao que o branco, por mais que faga". Os pro- 

prios "homens de cor" desenvolveram aguda consciencia dessa po- 

larizagao, apontando-a como "causa" do preconceito de cor e da dis- 

criminagao racial em nossa sociedade. "Nestas condigoes, o que nos 

sentimos de ordinario na rua, e nao somente o efeito do preconcei- 

to mas, no caso, e a causa dos efeitos citados. O preconceito e este 

conceito de inferioridade que se tern para com o negro e em decor- 

rencia dessa inferioridade aparece o tratamento do superior para 

com o inferior". [... ] "A raga branca criou para si o conceito de 

superioridade e para a raga negra o conceito de inferioridade" [... ] 

"fiste conceito criado para o negro criou, no elemento branco, a pre- 

vengao. Criou um estado de espirito que, se nao podemos dizer de 

atrocidade para com o elemento negro, pelo menos o podemos afir- 

mar na condigao a que deveria ser — relegado a um elemento infe- 

rior. E esse conceito de inferioridade sentimos a cada passo" [...] 

(25). Convicgoes dessa ordem se mantiveram firmes e arraigadas. 

Ainda em 1952 pudemos observar a indignagao de um luso-brasilei- 

ro diante da elevagao de L., grande jogador mulato, a condigao de 

tecnico do seu clube. O informante era torcedor fanatico daquele 

clube e achava que seu quadro ia mal em virtude daquela circuns- 

tancia. "L. e um grande jogador, ainda agora. Mas, o mal foi te- 

rem-no aproveitado como tecnico". "Negro nao serve para isso. Nao 

serve para mandar e ainda mais para mandar em brancos". "L., co- 

mo todo preto, e desorganizado e insubordinado. Como poderia entao 

ser chefe e dar ordens? Ninguem quis obedecer-lhe e o exemplo de 

insubordinagao tomaram dele proprio". "Alem disso, no quadro ha 

rapazes brancos, de fina educagao, inclusive advogados formados. Co- 

mo poderiam ser comandados por um negro e receber ordens dele?" 

Assim como nao podia "mandar em branco", o "negro" tambem nao 

podia ser recebido ou tratado como "um igual". As antigas servas e 

empregadas ou os chamados "crias da casa" deviam ser recebidos na 

copa, pela porta da cozinha ou na varanda. Varies documentos de- 

monstram que a localizagao reciproca dos socii, a esse respeito, era 

estrita e aceita tiacitamente. Isso nao deveria "ferir os brios de nin- 

guem", pois julgava-se que os procedimentos nao afetavam a pes- 

soa, mas a sua condigao social "inferior". Os mesmos documentos 

evidenciam que o essencial era cada um "saber qual e seu lugar" 

e ater-se, convenientemente, a "tradigao de hierarquia". Um advo- 

(25) — Depoimento feito era publico pelo Sr. Francisco Moraes, que salientou 
sua isengao: "Sinto-me, meus senhores, bastante k vontade para falar 
como pretendo, porque se sou a favor do negro nao sou contra o bran- 
co. Sou o produto do cruzamento dessas duas racas...". 
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gado e fazendeiro possuia dois serventes negros. Eis como expli- 

cava as razoes dessa preferencia: "Sou eu quem escolhe os nossos 
empregados. Temos agora dois negrinhos formidaveis: espertos e 

otimos empregados. Alias, prefiro ter negro nesse lugar... Ja que 

a gente vai ajudar alguem, que seja um negro, que esta precisando 
mais de auxilio. Prefiro ajudar um negro, que um italianinho pica- 

reta que quer subir, O negro, pelo contrario, liga a vontade de su- 

bir uma tradigao de hierarquia: e respeitoso e educado; o italianinho 

e moleque e malcriado". A mesma razao levantou algumas quesilias 

contra o mulato. Como disse um informante: "Agora, nao sei se vo- 

ce percebeu que o mulato e pior que o preto. Eu por mim nao tenho 

nada com os pretos. Acho que e boa gente e me dou com eles. Mas 

nao quero saber de negocios com os mulatos. O mulato pensa que 

•e branco e fica muito metido. Prefiro os pretos, porque eles sabem 
qual e o seu lugar e se afastam. Os mulatos nao. Sao pernosticos e 

pensam que podem fazer tudo como os brancos". No contacto cate- 

gorico, a distancia social e a "tradigao de hierarquia" eram subli- 

nhadas pelo tratamento cerimonioso. Nao se dava de "senhor" ou de 

"dona" a um "preto" — nem ninguem se desbarretava diante dele 

ou Ihe dava a mao, Alguns chegavam a proibir que as "pessoas de 
cor" usassem essas formulas entre si. "Conhego um caso que me 

ocorre agora. Na casa de uma familia abastada, com ranges ainda 

de aristocratas, essa gente nao permitia, entre as empregadas ne- 

gras, que a mais moga chamasse a mais velha de senhora, porque 

senhora, naquela casa, so eram elas, as brancas donas da casa". Ape- 
sar da enorme tolerancia associada ao uso de nomes e prenomes das 

familias tradicionais pelos ex-escravos, ate ai se estabeleciam distin- 

goes notorias. Certa matrona, de familia com belo renome, tinha por 

habito chamar por Clemente os moleques de recado (em regra, "pre- 
tos") . Uma ocasiao, um desses rapazes foi a sua casa, para prestar- 

Ihe um servigo. Ela indagou: — "Como e que voce se chama? — 
Clayton?... Isso nao e nome de negro! Voce se chama e Clemente!" 

E designou-o, sempre, por esse nome... Na medida em que identifi- 

cava certos habitos e modos de ser com um estatus "aristocratico", o 

proprio negro, assim que pudesse, tendia a absorver os padroes de 
comportamento dos "brancos da elite", servindo-se deles para distin- 

guir-se e separar-se dos "negros pobres" ou "negros de brim". Os 

clubes negros mais ou menos conceituados ficavam, por isso, famosos 

pelo formalismo imperante na vida mundana dos associados, pelo de- 

coro das festas e pelo zelo da etiqueta mais estrita, que govemava as 

relagoes cerimoniosas dos sexos no decorrer das dangas. Nas relagoes 

com o "branco", porem, tais evidencias de ostentagao de prestigio e 

de poder podiam ser mal interpretadas e recebidas com hostilidade. 
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Em regra, dizia-se, diante de qualquer situagao desse tipo: "pareee 

que o negro quer virar gente", "essa gentinha nao se enxerga!", "ne- 

gro ja pensa que e gente", etc. Ainda recentemente, registramos uma 

ocorrencia digna de mengao. O chofer de um carro de aluguel esta- 

va transtornado. "Hoje estou de peso. O primeiro fregues que me 

apareceu foi uma mulher. Ela deu sinal para eu parar. Quando pa- 

rei, tres homens assaltaram o carro na frente dela" (26). "Eu achei 

ruim. Falei que a vez era da moga. files eram dois brancos e um pre- 

to". "O preto disse que nao tinha nada com isso" [com a precedencia 

da mulher]. "O que eu quero e que voce me ponha na Praga Clovis 

Bevilaqua depressa!" "Eu fiquei danado da vida. Falei que eles nao 

mandavam em mim e que os gritos deles nao adiantavam. Se qui- 

sessem mandar, comprassem um automovel". Resultado: decidiu nao- 

servir a ninguem e encostou o automovel. "Agora, podem gritar a 

vontade. Daqui eu nao saio nem que chamem o D.S.T.". Eis o seu 

comentario final: "Porra, tinha que ser justo o preto que tinha de falarl 

Se eu gostasse de carvao, comprava uma carvoaria. Se fosse um dos 

brancos que falasse, ainda va la. Mais do negro, nao! Vao mandar na 

puta que os pariu!" 

Essas indicagoes mostram, em conjunto, como se objetivava so- 

cialmente o padrao de assimetria nas relagoes raciais e o que resul- 

tava de sua inobservancia. Em regra, se o "negro" tentasse frustrar 

as expectativas de comportamento "submisso", deixando de "colo- 

car-se em seu lugar", e, principalmente, se ele procurasse impor-se 

como "igual" ou "superior", o "branco" reagia de modo desfavoravel 

(as vezes com violencia insopitavel), tornando-se imprevisiveis o cur- 

so e o desfecho das agoes de um e de outro. 

Portanto, a cordialidade para com o "negro" nao traduzia ausen- 

cia pura e simples de distancia social e de intolerancia racial. Mas, 

algo deveras mais complicado: a vigencia de uma etiqueta de rela- 

goes raciais que regulava, de forma extensa e firme, as atitudes e os 

comportamentos apropriados a cada circunstancia. Ao estipular co- 

mo cada agente social devia comportar-se, nas situagoes rotineiras de 

contacto racial, semelhante etiqueta disciplinava os sentimentos e emo- 

goes dos agentes sociais, conformando suas agoes as convengoes esta- 

belecidas socialmente. Ao mesmo tempo, essa etiqueta proibia ou 

proscrevia o recurso sistematico a violencia, identificando como in- 

decorosas as agoes que pressupunham perda de autodominio no tra- 

to com pessoas de situagao social "inferior". Se o "negro" deixasse 

de corresponder, de moto proprio, as expectativas convencionais, im- 

punha-se "dar-lhe uma ligao", servindo seu almogo na cozinha ou ne- 

(26) —• N dia em questao estava chovendo, havendo procura fren^tica de carro* 
de praga. 
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gando-se, abertamente, aquiescencia as suas pretensoes. Na medida 
em que o sistema tradicional de etiqueta entrara em crise e em que 

o "negro" se insubordinava contra as discriminagoes decorrentes de 

sua observancia, surgi^m situagoes ambiguas, as quais eram ineren- 

tes ressentimentos e tensoes que acabavam evoluindo na diregao do 

conflito. Varios exemplos permitem aprofundar a descrigao desse as- 

pecto, que demonstra cabalmente o quanto se estava longe do limiar 

de um autentico consenso democratico na avaliagao e na aceitagao do 

"negro". Parece que, afora desatengoes propositadas, era no trabalho 

que se achavam as principals fontes de atritos. Em uma das historias 
de vida deparamos com o seguinte incidente: "Em 1917, arranjaram- 

Ihe um emprego de fiscal de consumo. Nao o pode ocupar, por nao 
ter habilitagao. Conseguiram-lhe um lugar de escrevente. Tudo ia 

muito bem, ate o dia que o chefe mandou que ele lavasse as escar- 

radeiras. Revoltou-se. O homem lembrou-lhe que ele era preto e 

quase analfabeto, num assomo de mau humor. Rebelou-se. Nao la- 

vou as escarradeiras e nao apareceu nunca mais no emprego". Pelo 

jeito, as "mulheres de cor tambem reagiam assim, quando "provoca- 
das". E. N. era costureira numa casa de modas do centro. "Um dia 

a patroa queria que eu fosse levar a menina dela para casa. Eu res- 

pond!: — Nao vou porque nao sou pagem. A patroa retrucou: — sua 
negrinha! Voce vai ou nao vai? — Nao vou! — Voce pode ir embora 

entao! Sai na mesma hora". Outro exemplo interessante diz respeito 

a uma promogao esporadica e temporaria de um jovem, que traba- 

Ihava como escriturario em uma repartigao piiblica federal. O chefe 

da secgao precisou ausentar-se por alguns dias. Fez os arranjos ne- 

cessarios e encarregou-o de responder pelo expediente, durante sua 

ausencia. "Os colegas brancos ficaram furiosos. Alguns nao se con- 

tinham, e chegavam a dizer-me que nao queriam servir sob as ordens 

de um negro. "Onde se viu, um negro mandar na gente?! "Fiquei 

um pouco abalado no inicio. Depois nao liguei mais. Eu era o chefe 

e eles tinham que me obedecer. Que achassem ruim a vontade. Quern 

mandava era eu!" Experiencias dessa natureza marcavam, natural- 

mente, tanto o "branco", quanto o "negro". Em nosso levantamen- 

to, contamos com varios tipos de "queixas" dos "brancos", que ja nao 

entendiam o "negro", nem o seu comportamento. Muitos tomaram 

consciencia viva de que este "nao procurava o branco por amizade 

mas por interesse" e ficaram chocados com as atitudes de indepen- 

dencia, que tendiam a classificar como de "ingratidao" e de "revolta". 

Um dos informantes, que declarou "sentir simpatia pelo negro" e que 

disse "procurar ajuda-los sempre que pudesse" forneceu um relato 

amargo de suas decepgoes. Os dois "pretos" que tentou auxiliar "de- 

ram-lhe dor de cabega", levando-o a "experiencias muito tristes". 
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Em seu entender, "sao muito revoltados e voltam-se contra os que os 

auxiliam, ficando violentos". Exemplificou que seus dois protegidos 

o trataram asperamente e deram-lhe respostas malcriadas a observa- 

goes delicadas que precisou fazer. "Os pretos se ofendem a-toa, e 

quanto mais eles dependem da gente, mais altivos se mostram. Os 

brancos sao diferentes. files nao se esquecem de um favor e sempre 

demonstram gratidao pelos favores que ^ecebem,,. For isso, formou a 

convicgao de que "os pretos sao ingratos" e que "se esquecem logo das 

obrigagoes que devem aos outros". O "negro", por sua vez, defron- 

tava-se com um dilema. O seu modo de ser, no trato com o "bran- 

co", e que decidia do aproveitamento final de suas aptidoes, e nao, 

como gostarla, o seu valor como pessoa. Isso transparece no seguinte 

depoimento de J. L.: "Existem as possibilidades de realizar os meus 

desejos, atraves de coisas incompativeis com os meus principios e com 

o meu carater. A bajular politicos e a mendigar um direito que te- 

nho adquirido do meu proprio esforgo e trabalho". 

O padrao assimetrico de relagao racial produzia, naturalmente, 

certos efeitos psico-sociais normais (27). Atendo-nos ao essencial, 

vamos descrever aqui cinco aspectos basicos: as conseqiiencias dina- 

micas do apego ao padrao tradicionalista de acomodagao racial; influ- 

xes deformadores do padrao de tratamento racial assimetrico na or- 

ganizagac da personalidade do "branco"; influxes deformadores do 

padrao de tratamento racial assimetrico na organizagao da persona- 

lidade do "negro"; tendencias da identificagao diferenciadora asso- 

ciadas ao padrao assimetrico de relagao racial; efeitos especificos da 

ausencia de reciprocidade de perspectivas nas relagoes raciais. 

Parece obvio que o apego ao padrao tradicionalista de relagao 

racial constituia o requisite psico-social da propria perpetuagao do 

larga parte do antigo regime na esfera dos contactos entre negros, 

brancos e mulatos. file estava na base, pois, da lentidao com que se 

transformou a ordem racial herdada do fim do seculo. Contudo, nao 

era para essa questao geral que pretendiamos chamar a atengao. Mas, 

para algo que ficava atras disso tudo como o verdadeiro dinamo das 

atitudes e comportamentos conservantistas de "brancos" e "negros". 

O apego aquele padrao de relagao racial nao so mantinha, como re- 

vitalizava e atualizava socialmente a imagem que o "branco" fazia 

do "negro" e vice-versa; e, o que e substancial, projetava essas ima- 

gens como se a revolugao abolicionista e a implantagao da Republica 

nao contassem na esfera das acomodagoes raciais. 

Em suma, a imagem do "bom negro" associa-se a expectativas 

bem definidas de submissao, lealdade e conformismo diante da si- 

(27) — Cf. acima, p. 244; §ste constitui o segundo tdpico a ser discutido nesta 
parte do presente capitulo. 
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tuagao de interesses da "raga dominante". Quanto mais o negro e o 

mulato se identifiquem com os ideais da personalidade democrati- 

ca, concatenados em torno da figura do cidadao e dos direitos fun- 
damentals da pessoa, tanto mais eles sao incompreendidos, avalia- 

dos etnocentricamente e depreciados, Ao inverso, quanto mais se 
prender ao modelo do criado fiel e devotado ou fizer jus aos atri- 

butos correlates (mesmo sem ser empregado ou dependente), mais 

o "negro" encontra correspondencia afetiva, compreensao e consi- 

deragao no animo do "branco". O velho criado, descrito em "O Pre- 

to Leoncio" por Pelagio Lobo (28), configura o paradigma do negro 

dedicado, zeloso e querido pelo "branco". files ficavam na memo- 

ria dos senhores e dos patroes. "Como era boa a Joaquina! Nela es- 

tava personificada a devotada afeigao que os africanos sentem em 

geral pelas criangas. Quando estavam doentes, levava-lhes alimen- 

to e o remedio que a mamae mandava; quando adormeciam, sen- 

tava-se no chao, ao pe da cama, vigiando-lhes o sono; quando saos, 

contava-lhes historias... Era um prazer ouvir as lendas africanas 
sobre meninas roubadas que, metidas em sacos, cantavam pelas ruas. 

Ou entao, sobre cavaleiros perseguidos, que fugiam a todo o galope 

do inimigo e atiravam para tras um alfinete que se transformava em 

bosque de espinhos" (29). Ficavam como que "parte da familia", 
gozando do seu convivio e protegao, como nos esclarece os dois ex- 

certos seguintes: "Nunca admitimos que se dissesse, que a Malva 

era preta; Malva era "de cor", era "muito morena". Uma das cha- 

teagoes que meus tios usavam contra nos, para nos ver danados, 

furiosos (e acabavamos chorando de raiva, quantas e quantas ve- 
zes!), era repetir: "A Malva? E' um tigao. E' mais preta que po 

de carvao. E' tao preta que no escuro some. E' a mamae preta de 

voces" Provocavam respostas furiosas, entre as quais esta, que era 

usada como argumento supremo: "A Malva e preta por fora, mas 

a alma dela e mais branca do que a de voces todos!"; "Apesar das 

dedicagoes de Nha Benta, da Rosa cozinheira, da Malva, mamae 

sempre disse preferir empregadas brancas as pretas e mulatas; acha 

que os pretos e mulatos sao mandrioes, preguigosos, malandros, nao 

tern gosto pelo trabalho nem pela limpeza. No entanto, geralmente 

tinhamos empregadas de cor; e nunca se estabeleceu, com as em- 

pregadas brancas, o clima de afeigao que tantas vezes se criou entre 
nos e as pretas. Nao falo ja da Malvina, que e um caso a parte, nem 

das antigas agregadas da familia; mas uma quantidade de criadas 

pretas e mulatas que aqui em casa estiveram trabalhando continuam 

a nos visitar, a trazer presentes, mostrando uma afeigao que ne- 

(28) — Artigo publicado em 6-V-1945. 
(29) — Maria Paes de Barros, No Tempo de Dantes, op. cit., pp. 81-82. 
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nhuma das brancas que por aqui passaram conservou, a nao ser 

Evangelina (portuguesa). Geni, Isaltina, Sebastiana, Heloiza, Lu- 

zia, Cecilia, Chica, volta e meia apareciam para saber notlcias e dar 

uma prosinha; elas se sentem "da famllia", participam das alegrias 

e das tristezas da casa; e sabem que quando precisam podem recor- 

rer "aos seus brancos". 

Essa imagem do "bom negro" encontraria, mais tarde, viva re- 

pulsa entre os negros e mulatos envolvidos nos movimentos sociais 

pela "redengao da raga negra". Elaboraram uma contra-represen- 

tagao que expunha essa imagem, impiedosamente, como a do "negro 

transfuga". Ao mesmo tempo, opuseram avaliagoes proprias, que 

pretendiam desmascarar as representagoes piegas dos "brancos"! Em 

sua explicagao do exito rapido da Frente Negra, na decada de 30, por 

exemplo, salienta Jose Correia Leite: "O fundo psicologico, que per- 

mitiu a pronta aceitagao desse movimento e o entusiasmo com que 

os negros aderiram a ele, liga-se ao fato de que o negro estava can- 

sado de viver numa situagao de descaso e de ser visto sempre, em 

suas aspiragoes e anseios, a partir de um falso sentimentalismo, mais 

do que pratico, pelos homens de responsabilidade publica, histo- 

riadores e sociologos. fistes. sempre que se referiam ao negro, era 

para contar aquela velha ladainha de que tinham mamado no seio 

de uma negra, como se isso trouxesse, para o negro, alguma van- 

tagem ou favor. Quando nao isto, era a tambem velha historia de 

que o negro madrugou nos alicerces da formagao da nacionalidade, 

que era bom, afetivo, tendo sempre acompanhado o branco, desde o 

bergo ate a sepultura" (30). Mas, essa foi a imagem que vingou his- 

toricamente, inculcando no "branco" nao so as ideias que fazia do 

"negro" como, ainda, as distingoes correntes a respeito do "negro 

bom" e do "negro que nao presta" ou do "negro safado" e as convic- 

goes correlatas, pertinentes ao modo de "tratar o negro para mante-lo 

na linha", de corresponder a sua afeigao ou solicitagoes, etc. Mesmo 

depois da consolidagao da Frente Negra e do aparecimento de outras 

organizagoes congeneres, essa imagem continuou a seduzir o proprio 

"negro", que se via socialmente atraves das representagoes cons- 

truidas pelos "brancos". 

Semelhante clima moral fazia com que nos diferentes circulos 

sociais do "meio branco" predominassem atitudes e expectativas que 

tornavam o "branco" mais ou menos intolerante a manifestagoes de 

autonomia ou de igualdade no comportamento das "pessoas de cor". 

Um advogado arguto, de familia tradicional, situou bem a questao 

no contexto historico-social apontado. Ao descrever os "pretos de 

• 30) — Excerto de Movimentos Sociais no Meio* Negro, estudo de caso organizado 
por Renato Jardim Moreira com a colaboragao de Jos6 Correia Lelte, 
Ms., fl. 15. 
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carater", que conhecia, salientou: "dentro do conceito de carater que 

o branco quer que exista". Por isso, certa rigidez e um minimo resi- 

dual de intolerancia vinham a ser a pitada de sal com que os "bran- 
cos" temperavam o "sentimentalismo piegas" e a compreensao cato- 

lico-crista do homem em suas relagoes com os "negros". Inclusive 

minucias podiam ser selecionadas e interpretadas a luz das implica- 

^oes daquela imagem, toda a vez que o "preto" se afastasse dela. Um 

caso e bastante ilustrativo, Trata-se de um descendente de Portu- 

gueses, que vivera no interior antes de morar em Sao Paulo, file usa- 

va o carro da familia sem possuir a necessaria habilitagao. Um linico 

guarda obrigava-o a parar e procedia contra o transgressor — "um 

preto". Tais ocorrencias nao levaram o informante a identificar o 

guarda como "cumpridor de seus deveres". Porem, ao contrario, a 

representa-lo como um "preto ressentido" e "pedante". O normal se- 

ria que tolerasse a transgressao e ainda procurasse ser util ao trans- 

gressor. .. Mais chocante que a ostentagao de comportamentos indi- 

viduais inesperados (e por isso desaprovados) pelos "brancos", sao 

as afirmagoes coletivas dos "negros", Manifestagoes desse genero sem- 

pre foram vistas com inquietagao e eram reprimidas no passado. 
Concentragoes do tipo das que se comegaram a fazer nos passeios da 

rua Direita eram inconcebiveis antigamente e traduziam, em si mes- 
mas, uma alteragao fundamental na situagao social do "negro" na ci- 

dade. Pois bem, houve informantes brancos que focalizaram, espon- 

taneamente, esse episodic, para externar a opiniao de que os parti- 

cipantes desses passeios nao seriam os "pretos" tipicos. "Na rua Di- 

reita as noites de sabado e domingo ha muita gente de cor, mas eu 

acho que ai, nao adianta a gente reparar... nao da nada! Sao pessoas 

de cor que guardam raiva de serem pretos ou mulatos, que querem 
fazer acinte, mostrar despeito. Sao pessoas de cor envenenadas, com 

recalque... fisses nao adianta observar, nao sao as verdadeiras pes- 

soas de cor". Voltamos, pois, ao ponto de partida. As "verdadeiras 

pessoas de cor" sao aquelas que agem docil e passivamente, confor- 

me as expectativas expressas ou nao dos "brancos". Essas encontram 

simpatia e apoio ate entre brancos conscientemente preconceituosos e 
intolerantes. Um exemplo ilustrativo e-nos fornecido por um infor- 

mante que atribuia ao "negro" ma influencia sobre o "branco". "Os 
pretos constituem uma raga degenerada: ao lado da minha casa dois 

homens (um preto e um loiro) fizeram um coberto e passaram a viver 

ali. Estavam sempre sujos, bebados, largados. Um dia o preto su- 

miu, o dono do terreno cercou-o e o branco fez uma casinha no fun- 
do sozinho. Passo pelo terreno todos os dias e verifiquei como a situa- 

gao do branco foi melhorando. Ja usa roupas mais limpas e melho- 
res, anda de barba feita e outro dia, qual a minha surpresa, estava 



— 268 — 

de gravata. Era o preto que levava o branco para a vida largada" 

No entanto, o mesmo informante asseverou o seguinte: "Conhego 

tambem otimos pretos em Pemambuco, onde estive no ano passado 

e encontrei um que tinha ido com o filho cumprimentar meu pai, 

seu padrinho. Tinha 75 anos e toma a bengao de papai — e um 

grande sujeito!" 

Para merecer semelhante avaliagao e conseguir as vantagens 

decorrentes, o proprio "negro" nao so absorvia a imagem que o "bran- 

co" fazia dele. Agia de acordo com ela em tudo que fosse vital, co- 

mo se uma mola o orientasse na escolha dos ajustamentos espera- 

dos. Ai, no entender do "branco" adquiria o carater do "negro de 

alma branca'% da "verdadeira pessoa de cor" ou do "preto sem re- 

calques". O caso mais expressive, com referencia a epoca conside- 

rada, e o do Tenente G. file sentou praga em 1900. Numa das peri- 

pecias de sua carreira na Forga Publica, foi parar no batalhao de 

uma cidade do interior cujo comandante tinha fama de "ser terri- 

vel" e de que "nao gostava de pretos". "Chamou-me a sua presen- 

ga e perguntou se eu bebia. Eu disse que nao: so bebo agua. O co- 

madante respondeu, rispido: esta querendo brincar comigo? Fiquei 

com medo. Pensei que, pela primeira vez, iria conhecer o quadra- 

do. Mas nao fui". De acordo com suas lembrangas, "o homem era 

duro, mas nao injusto". Eis como obteve sua protegao. "Entao, pro- 

curei conquista-lo atraves da esposa. Aproximei-me dela, cativei a 

simpatia dela e por seu intermedio tive as boas gragas do coman- 

dante. file foi bom para mim". No seu entender, "poucos pretos pro- 

curaram agir com essa cautela, que seria recomendavel para melho- 

rar as relagoes com os brancos". Alguns informantes negros e mu- 

latos informaram-nos que comportamentos dessa natureza constituem 

uma especie de tecnica social, empregada com fitos racionais. Segun- 

do um dos informantes, "o negro que sobe" precisa coloca-la em pra- 

tica, para conquistar a posigao, mante-la ou melhora-la. Em conse- 

qiiencia, esse tipo "se toma mais educado e afavel que os proprios 

brancos". "Nas repartigoes, por exemplo, se tornam mais urbanos e 

afaveis no trato do publico. Pode ver, que entre um branco e um 

preto, o que serve melhor o publico e o preto. Mesmo os chefes pre- 

ferem esses funcionarios". 

O apego ao padrao tradicionalista e assimetrico de relagao racial 

aparecia invariavelmente ligado a dois componentes, entre os "bran- 

cos". De um lado, a nogao de que "o negro so serve para trabalhos 

bragais" e que, portanto, "nao deve assumir cargos de responsabili- 

dade e de mando". As seguintes ideias de um dos informantes bran- 

cos, de familia tradicional, sao esclarecedoras. "Os pretos sao melho- 

res que os brancos para trabalhos bragais, por causa da forga bruta". 
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Mas, referindo-se a carreira no Exercito, asseverou: "Eu acho que os 
pretos nao subiam alem de cabo, rarissimamente a sargento, devido 

a falta de capacidade... Porque, de mil negros, ha um que se desta- 

ca!" "O comportamento do negro que sobe a um posto superior no 

Exercito e, em geral, intragavel. For se sentir superior comega a 
maltratar os antigos colegas, e trata-los como inferiores, a perse- 

guir. Eu acho que por um sentimento de inferioridade ou de inse- 

guranga, trazido pela posigao quase sempre inferior que ocupam na 

sociedade, ou talvez por tudo que sofreram antes, preconceitos e ou- 
tras coisas, o preto quando sobe comega a se dar ares de importan- 

te, muito mais que qualquer outras pessoas; de um lado para con- 

vencerem os outros e mostrarem que subiram, de outro para se con- 

vencerem a si mesmos. Os poucos que subiram, no Exercito, quando 

estive la, ficaram insuportaveis para com os antigos companheiros. 

Estes naturalmente, maltratados, se afastaram, mas isolavam-se do 

preto que subia, devido ao seu comportamento e nao devido a pre- 

conceitos". De outro lado, essa tecnica de convivencia excluia o 

"negro", naturalmente, da condigao de igual. Mesmo quando ele era 

aceito, sua posigao era a de "protegido", de alguem que "recebia fa- 

vores" e tinha de "prestar obrigagoes". Embora a estrutura social 
compativel com a pratica do paternalismo estivesse em crise, tudo 

isso permitia eliminar o "negro" do horizonte cultural do "branco" 

como um competidor legitimo em potencial. Como antigamente, a 

sua ascensao so seria aceita, tolerada e proclamada com simpatia 

quando nascesse da iniciativa do "branco" e envolvesse compromis- 

sos tacitos de lealdade total para com a pessoa ou os interesses des- 

te. A ordem social competitiva fechava-se discretamente para o 

"negro", pois sua mobilidade vertical dependia, estreita e direta- 

mente, da vontade pessoal do "branco". Sem que este reconhecesse 

o seu valor e tomasse providencias para coloca-lo numa "posigao 

condigna", ele ficaria vegetando no "seu lugar", ou seja, em alguma 

posigao subalterna. O que significa que a sociedade so era aberta 

para o "negro" ao velho estilo, segundo a tecnica da infiltragao 

pessoal e da acefalizagao da "populagao de cor"; mas com o desapa- 

recimento do sistema estamental e de castas e com a concorrencia 

dos imigrantes ou de seus descendentes, as oportunidades de ascen- 

sao social dal resultantes minguavam continuamente. Quanto ao 
"negro", o apego ao padrao tradicionalista e assimetrico de relacao 

racial servia como uma fonte permanente de obnubilagao da cons- 

ciencia racial. Negros e mulatos ficavam insensivelmente atrelados 

a concepgao do mundo da "raga dominante", submetendo-se em mas- 
sa as tecnicas vigentes de capitulagao passiva e espontanea em face 
dos designios ou das expectativas dos "brancos". Os que pretendes- 
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sem fugir a essa sina tinham de apelar, como assinalamos, ou ao iso- 

lamento (condigao da maioria), ou a um estilo de vida formalista, 

que reproduzia caricaturalmente os pendores aristocraticos das eli- 

tes dominantes (condigao da minoria, muito rala na ocasiao). Ate 

para dangar, em um baile misto, o individuo precisava comparecer 

com uma parceira previamente combinada. Se nao, "levava tabua". 

O pior e que o horizonte cultural inerente a concepgao tradiciona- 

lista do mundo nao abria perspectivas para a tomada de conscien- 

cia da realidade subjacente a ambos os ajustamentos. Isolando-se 

para esconder sua miseria, sua desilusao e sua frustragao ou con- 

gregando-se em pequenos grupos de aparencia brilhante mas igual- 

mente segregado em seu nivel social, o "negro" nao tinha elementos 

para perceber que era posto e se colocava, simultaneamente, fora 

da orbita dinamica da sociedade competitiva. 

fesse padrao de tratamento racial introduzida, natural e inevi- 

tavelmente, certas deformagoes bem conhecidas na organizagao da 

personalidade do "branco" e do "negro". Quanto ao primeiro, pa- 

rece evidente que ele fomentava um tipo peculiar de autoritarismo. 

que tern sido descrito sob os conceitos de mandonismo e de pater- 

nalismo. A tradigao escravocrata associou de tal modo "cor" e "po- 

sigao social", que o "branco", recem-egresso do regime de castas, 

ainda se comportava como se fosse o senhor e revelava extrema in- 

transigencia diante de qualquer quebra ostentiva da velha etiqueta 

das relagoes raciais. Por isso, atitudes, comportamentos e avalia- 

goes intolerantes tendiam a ocorrer nos ajustamentos raciais que 

envolvessem as posigoes reciprocas das duas "ragas" na estrutura 

de poder da sociedade. Como sucedia no passado, a elevagao de 

um "preto" nao alterava aquelas posigoes, operando-se atraves de 

mecanismos que individualizavam o processo e convertiam a "pes- 

soa de cor" em ascensao numa especie de "excegao que confirma a 

a regra". Os lideres "negros" de Sao Paulo perceberam com niti- 

dez e profundidade a natureza desse processo; "quando um negro 

se impoe pelo real valor, os brancos o respeitam mais pela admi- 

xagao — e como se fosse um fe^sdmeno", disse-nos um deles. Em 

conseqiiencia, as alteragoes de estatus das "pessoas de cor" nao afe- 

tavam, por paradoxal que seja, as posigoes reciprocas das duas "ra- 

gas" na estrutura de poder da sociedade (31). Todavia, era intensa 

(31) —< Esta claro que ha via dois mecanismos distintos de ascensao do negro e 
do mulato: seja atraves da incorporagao ao ndcleo de uma famllia tra- 
dicional importante (coisa muito rara em Sao Paulo, tanto na Capital, 
quanto no interior) ou da inclusao na periferia de uma familia desse ti- 
po (coisa mais ou menos freqiiente, que estava na essencia do paterna- 
lismo); a ascensao obtida por via autonoma, pela acumulacao de rlqueza 
ou pela ostentagao de predicados excepcionais (especialmente de atri- 
butos intelectuais), a qual nao excluia a condigao de apaniguado de al- 
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e viva a acuidade dos "brancos" diante das atitudes e comporta- 
mentos das "pessoas de cor" em questao. O que elas fizesscm em 

discrepancia ou em dissonancia com as expectativas convencionais 
serviam para registrar a incapacidade do "negro" para exercer os 

papeis sociais concebidos como parte das prerrogativas naturais dos 

"brancos". Se o guarda-civil, o sargento ou o chefe de escritorio 

"preto" ou "mulato" fizessem algo notavel, isso nao beneficiaria o 

estoque racial a que pertencessem. Contudo, onde chocassem as nor- 
mas e os costumes ou se revelassem certos deslises, eram tidos e 

apontados como prototipos e expostos como evidencias concluden- 

tes das "limitagoes", dos "defeitos" ou das "taras" da "raga negra" 

(ou dos mestigos). Esse mecanismo de percepgao e de identifica- 

cao facultava ao "branco" meios eficientes de defesa da posigao do- 

minante da "raga branca", ao mesmo tempo que o tornava invul- 

neravel as causas e aos efeitos dos ressentimentos do "negro". Em 

suma, o "negro" em ascensao nao abria caminho para outros nem 

contribuia para liberalizar o horizonte cultural do "branco". Ao 
contrario, expunha aos olhos de todos, ao vivo e de publico, "por- 

que" seria incapaz de assumir, em condigoes de igualdade, certos 
encargos e responsabilidades sociais. Portanto, e terrivelmente su- 

til e complexa a intolerancia que se ocultava por detras do padrao 

assimetrico de tratamento racial. Sem visar e sem por em causa, de 

modo direto e franco, as qualidades inatas da "raga negra", produ- 

zia o mesmo resultado por vias mascaradas e indiretas. 

Nada disso impede que seja verdade que o "branco" nao ofen- 

dia nem atacava o "negro", mas resguardava a sua propria situagao 
social, com as aparencias e as atribuigoes correspondentes, Se nao 

o aceitava como um "igual" e o repelia como "superior", fazia-o em 

nome da experiencia secular, que demonstraria, cabalmente, a in- 
viabilidade de substituir um por outro — ja que um nascera para 

e se acostumara ao exercicio do mando; e outro nascera para e se 

acostumara a obediencia e a subordinagao. A concepgao tradicio- 

nalista do mundo fornecia, assim, o sistema de referenda para a 

eompreensao da natureza do homem, da posigao simetrica do "bran- 
co" e do "negro" na estrutura da sociedade e das "relagoes nor- 
mais", que se deveriam estabelecer entre as duas "ragas" em pre- 

senga. O fato desse universe achar-se em plena revolugao social, 

guma famflia imlportante ou de certos cabe^as de parentela (nem Luiz 
Gama se viu livre dessa forma de dependencia em face das "grandes fa- 
milias"). A segunda alternativa ocorreu de forma episddica em Sao 
Paulo, contando-se aqui e all as figuras que se elevaram dessa manei- 
ra. Por isso, 6 dispens^vel aprofundar a discussao do assunto, sendo su- 
ficiente caracterizd-lo tendo em vista os aspectos mais gerais da acomo- 
dagao racial. 
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em vez de atenuar acirrava o animo agressivo do "branco". Se al- 

guem oferecesse o almogo na cozinha a um "preto em ascensao'% 

este nao voltaria mais aquela casa. E por ai a fora. Como as ati- 

tudes e as disposigoes dos "brancos" se mantinham constantes, eles 

pensavam que eram os "pretos" que se transformavam — e se trans- 

formavam para pior, adquirindo vicios insanaveis e deleterios no 

regime de liberdade e de "irresponsabilidade" Repontam assim as 

primeiras convicgoes de que o "problema negro" estava surgindo 

"por obra e graga do proprio preto". No afa de tornar-se igual e 

superior ao "branco", o "negro" estaria engendrando prevengoes que 

nao existiam antes e forjando um preconceito invertido, dele con- 

tra o "branco". 

fisse rapido bosquejo cobre vasta gama de relagoes individuals. 

Alguns "brancos", pertencentes as diferentes classes sociais, com- 

partilhavam exaltadamente da concepgao democratica do mundo e 

punham em pratica uma filosofia de competigao leal com o "negro". 

Outros, eram indiferentes a questoes dessa ordem. Entre os dois 

extremes, situavam-se os que se apegavam a concepgao tradiciona- 

lista do mundo e davam o torn definitivo ao "modo de tratar o pre- 

to". A caracterizagao precedente vale para pessoas que caiam nes- 

ta categoria. Mas, mesmo nela as gradagoes eram flagrantes. Pelas 

indicagoes coligidas, parece que prevaleciam duas inclinagoes. Uma 

consistia no temor de "ser mandado por um negro". Em documento 

escrito pelo proprio informante, este asseverou que temera tal re- 

lagao porque "o mal dos pretos e terem o recalque da cor e quando 

sobem querem pisar sobre os brancos". Concebia-se, como escreveu 

outro informante, que ele se misturasse "com o branco atrasado, que 

esta a sua altura moral, intelectual", mas nunca com "a nata da 

sociedade". A outra inclinagao predominante dizia respeito as evi- 

dencias de observancia estrita das convengoes estabelecidas. En- 

tendia-se que se deviam manter, por todos os meios, as "boas re- 

lagoes" entre "brancos" e "pretos". Todavia, so eram representadas 

desse modo as relagoes que ficavam fieis "ao antigo sentido hierar- 

quico". Delas se excluiam tan to o convivio com "pessoas de cor" 

que discrepavam na norma (como as empregadas "pretas" moderni- 

zadas, que se pintavam, usavam roupa e meias de seda, respondiam 

as patroas, etc.), quanto o contacto com qualquer "preto insolente" 

(que falavam em torn alto com o interlocutor "branco", emitindo 

opinioes proprias de sentido agonistico, interrompendo ou trocando 

de assunto sem a menor deferencia, etc.). O passado ainda pesava 

tao opressivo, que nao se via com naturalidade a democratizagao 

de certos comportamentos. Parecia nao so improprio que o "negro" 

falasse ou agisse como o "branco". Pensava-se ser falta de educa- 
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<;ao admltir familiaridades com um "preto", especialmente em pii- 

blico. Um informante relatou-nos, a respeito, um caso extremamen- 

te curioso. ^le se achava com o sogro em certa regiao do literal. 
Antes do almogo, queriam tomar uma caninha, mas nao havia bares 

no local. Viram que um casal de caigaras mulatos possuia pinga. O 

genro lembrou a possibilidade de pedirem um pouco ao casal. O so- 

gro replicou: "Voce esta louco! Era so o que faltava, eu pedir pinga 

para negro!" Se a resistencia a democratizagao de comportamentos e 
modos de falar ou de ser era tao grande, a resistencia a nivelagao 

de direitos sociais tinha de ser, forgosamente, muito mais drastica. 

O exemplo mais notorio relaciona-se com a revogagao de uma por- 

taria que proscrevia a entrada de "negros" na Guarda Civil. Gragas 

ao discurso pronunciado pelo deputado Orlando de Almeida Prado, 

na 13a. sessao ordinaria da Camara dos Deputados de Sao Paulo, em 
31 de Julho de 1928 (32), essa portaria teve de ser revogada. Ao re- 

ceber a determinagao revocatoria, o diretor da G. C. comentou, aze- 

damente, diante de testemunhas: "com a entrada de negros, podemos 

abrir a porta a morfeticos e a portadores de defeitos fisicos". Por fim, 
manifestagoes ativas de solidariedade entre os "negros" ja nao eram 

temidas com terror panico, como no passado. Continuavam, porem, 

mal vistas e incompreendidas. T. G. relatou-nos um episodic mar- 

cante, que mostra como o "branco" interferia negativamente em tais 
processes, procurando "dividir para reinar". Quando era sargento, 

encarregava-se das aulas de instrugao aos soldados. "Havia coisas 

que os brancos, por causa da convivencia, da comunicagao entre si e 
da educagao anterior, nao precisavam aprender, porque sabiam. Com 

os pretos nao acontecia a mesma coisa. Para ajudar os irmaos ne- 

gros, tentava dar-lhes em separado os conhecimentos de que precisa- 

vam ou entao insistir nos pontos ministrados, para torna-los mais 

inteligiveis. Quando terminava a aula, mandava os soldados brancos 

debandar; e dizia para os pretos, nomeando-os, para ficar. Ai, fazia 

o que era necessario, encompridava a ligao, descia a outras explica- 

goes, etc. Os soldados pretos demonstravam que estavam entenden- 

do a minha conduta. A toda coisa, diziam logo que tinham entendido, 

que estava tudo claro, etc. Entao, mandava-os embora, dal 10 ou 15 
minutos. Para mim, aquilo nao importava. Eu era instrutor. So po- 

dia interessar a eles, Pois os soldados brancos esperavam os ,compa- 
nheiros e os cercavam": 

— "O que o homem queria de voces?" 

— "Nada! Era so para explicar melhor". 

<32) — Cf. Annaes da Camara dos Deputados de Sao Paulo, 1928, Vol. I, p. 346 
e sets. 
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— "Que explicagao, que nada! Voces nao veem que ele nao 

gosta de preto? file faz isso para castigar voces!". "Os 

brancos faziam intrigas, desmanchando o que eu procura- 

va conseguir, criando desconfianga no espirito dos subor- 

dinados da minha cor". 

A deformagao da personalidade do "negro" seguia a mesma tri- 

Iha, mas no sentido inverso. Os dados transcritos insinuam o que se 

pretendia fazer dele: um automate de carne e osso, sem pretensoes 

nem dilemas morals, sempre submisso, respeitosamente conscio de 

"seu lugar", dedicado, operoso e servil. Em cada circunstancia, ca- 

bia-lhe provar espontaneamente, a si proprio e ao "branco", por 

palavras, gestos e agoes, o carater simetrico de suas relagoes, anu- 

lando-se como pessoa, como se nao fosse e nunca pudesse ser "gen- 

te". Os dados expostos comprovam abundantemente essa ilagao. O 

"preto" so era benquisto, compreendido, retribuldo e amado quando 

surgia e se mantinha como appartenance do "branco". Os dados ex- 

postos sao suficientes para fundamentar essa caracterizagao. Nao 

obstante, gostarlamos de acrescentar uma situagao tlpica — a de 

filha ou irma de criagao. Lea, "preta que nem carvao", vivia nessa 

condigao da casa de Dna. E. Fora educada como "filha" e era tra- 

tada como "igual" pelos parentes e amigos da familia. Tudo sacri- 

ficou aquela senhora: a sua mocidade e a idade madura. Devota- 

va-se a seus interesses e ao seu conforto com todo o empenho e de- 

dicagao. Nunca pensou em casar ou em seguir alguma carreira, pois 

isso a afastaria de dona E. No relate, a pesquisadora salienta: "quer 

morar com dona E., tomar conta da casa de dona E., cozinhar e cos- 

turar para dona E., diz que e feliz assim". Nas festas ou reunioes 

da familia. apesar de sua condigao de "filha de criagao" e de encon- 

trar-se diante de antigos companheiros dos folguedos da infancia, li- 

mita-se a mandar parabens por meio de dona E. "Se comparece na 

casa dos mais Intimos, obstina-se em ficar na copa, dizendo que e o 

lugar dela. Nao demonstra nenhum constrangimento, nem ressenti- 

mento, nem desajustamento, embora tenha uma posigao um tanto nm- 

blgua". O "negro que sobe", laboriosamente, gragas ao proprio esfor- 

go, oferecia o outro extreme do panorama racial. Como ele se afir- 

ma diante do "branco"? A seguinte citagao, relativa as experiencias 

pessoais de um "dentista de cor", esclarece-nos perfeitamente: "Quan- 

do me apresentei para tomar posse do cargo para o qual havia sido 

nomeado, a diretora do Parque pensou que eu fosse mais um zela- 

dor, conforme confessou-me mais tarde. fisse tipo de recepgao nao 

me afetou e tratei de estabelecer relagoes cordials. Um preto na 

posigao em que estou precisa ser muito mais simpatico que um 

branco para conseguir o mesmo, Acho que esta atitude e a ideal 
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porque, estando em contacto amigavel com todos acabo por deixa- 

los a vontade no tocante ao problema de cor — ha negros que nao 
admitem que se fale em cor e isto os afasta das pessoas —• a con- 

versa nesse campo fica livre, nao deixando ninguem constrangido". 

Enfim, como no caso de T. G., procura cativar seus interlocutores 

"brancos", conquistando a sua simpatia atraves de tecnicas especi- 

ficas. Os que nao fossem capazes de um ajustamento ou de outro, 

teriam de trilhar, voluntariamente, o penoso caminho aberto pelo 

isolamento voluntario. 

Os "brancos" perceberam toda a pungente extensao desse dra- 

ma, que levou Humberto de Campos a escrever que "os negros bra- 

sileiros vao se deixando anular sem protest©, antes com a voliipia 

de servir" (33). Um dos informantes chegou, mesmo, a relaciona-la 
com as manifestagoes persistentes do preconceito de cor. "O pre- 

conceito de cor, bastante atenuado atualmente, ainda e um obsta- 

culo muito grande a ser vencido, eis que os proprios pretos, quase 

em sua maioria, aceitam-no como uma condigao inevitavel, limitan- 

do as suas pretensoes e colocando-se, a si proprios, numa situagao 

de inferioridade". No entender desse informante, a "passividade 

do preto" seria uma decorrencia dessa situagao e da maneira se- 

gundo a qual o preconceito de cor se manifesta. Mas, foram os pro- 
prios "negros" que se preocuparam com o seu diagnostico e a sua 

superagao, atraves de comportamentos tolhidos, desaprovados ou 

proscritos peios "brancos". De um lado, eles descobriram que o re- 

traimento, o isolamento e a aparente subserviencia constituiam me- 

canismos adaptativos. Desse angulo, como patenteou Jorge Prado 

Teixeira, "o negro e obrigado a assumir um elemento de defesa, um 

campo de defesa, um organismo de defesa e esta ideia esta num 
complexo de inferioridade" (34). Ao submeter-se passivamente ou 

ad retrair-se e isolar-se voluntariamente, estaria pondo em pratica 

os "melhores" ajustamentos, aqueles que reduzem a area de atri- 

tos com o "branco" ou atenuam o "drama intimo" provocado por 

suas frustragoes. De outro, verificaram que, de fato, "negro tern 

preconceito", mas este nao prejudica o "branco", alem de ser util 

ao proprio "negro" [...] "Isto nao inclui o fato de o negro tambem 
ter preconceito para com o branco. Alias o preconceito que o ne- 

gro tern para com o branco e ainda humilhante para si e lisongeiro 

para o branco porque e um conceito que ele tern tambem de que o 
branco e superior" (35). Essa consciencia da realidade da alento a 

(33) — Citacao extrafda de um estudo de caso elaborado por Fernando Henri- 
que Cardoso, no qual tambem sao debatidas p^ginas sdbre o negro de 
outros escritores, como Raquel de Queiroz e Enrique Pongetti. 

(34) —« Depoimento feito em piiblico. 
(35) — Depoimento feito em piiblico por Francisco Moraes. 
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ambigao de reproduzir as palavras, os gestos, as agoes e os modelos 

de organizagao da personalidade do "branco". Em resumo, criou o 

afa de superar as causas e os efeitos do preconceito de cor pela anu- 

lagao progressiva da distancia social existente entre as duas "ra- 

gas". Eis como se refere ao assunto um dos artifices dos movimen- 

tos sociais que nasceram das contradigoes da situagao racial que es- 

tamos descrevendo: "O negro precisa de uma educagao separada, pa- 

ra ele tomar brios, para encarar o complexo de inferioridade que 

ihe foi incutido desde menino. Isto e que se precisa fazer. Foi is- 

so que fiz. Foi essa minha fungao. Educar o negro para revidar, 

nao ficar de cabega baixa, na decadencia da propria personalidade, 

de chapeu na mao. Como disse, nao ofendiamos ninguem. Enquan- 

to os negros estivessem de chapeu na mao, eles ficariam com com- 

plexo de inferioridade e quern padece desse complexo e o Brasil. 

Fica-se um pais servil, inferior, sem personalidade intemacional. 

Com a situagao que estamos, temos de ser um pais fraco, e que esta 

ao sabor de todas as potencias do mundo" (36). No entanto, as coi- 

sas nao se alteraram tao depressa. Mesmo antigos membros ativis- 

simos da Frente Negra reconheceram, nas entrevistas, que "o ne- 

gro e timido e medroso; quando o branco com certa presenga faz 

alguma coisa, ele titubeia, fica intimidado". E, o pior, a deforma- 

gao autoritaria deixou marcas profundas. Juntamente com o prin- 

cipio basico do convivio racial no mundo tradicionalista — "cada 

macaco no seu galho" — persistiu vigorosa, mesmo e principalmen- 

te no seio da "populagao de cor", a ideia de que "o negro precisa 

de um freio". Em entrevista com uma personalidade bem represen- 

tativa dos "negros em ascensao", ouvimos opinioes, amplamente com- 

partilhadas que demonstram a continuidade desse pathos cultural. 

"Democracia e uma palavra a-toa. O Brasil esta na adolescencia. 

Precisa de um governo forte, para o bem da Nacao. A liberdade e im- 

possivel. Em cada casa sempre existe um chefe. E' o pai. La nao ha 

democracia. Nao e lugar que cada um faga o que entende. Fazem o 

que podem, o que tern de fazer ou o que e direito fazer. O pai e quern 

manda, secundado pela mulher. Se fosse o contrario, o filho com oito 

anos exigia a chave da casa. E a filha fazia o mesmo. Isso nao seria 

liberdade. Seria anarquia. Ora, muito mais que o branco, o negro 

precisa de sujeigao. ^le precisa de uma disciplina, de alguem que 

mande nele, alguem que o obrigue a fazer isto e a nao fazer aquilo. 

Como uma crianga ou um adolescente, ele ainda nao sabe orientar- 

se sozinho. Nao atingiu a sua maioridade. Dai o seguinte: o governo 

devia disciplinar o negro como um meio de compeli-lo a melhorar de 

situagao economica e de vida, a educar os filhos. Se nao, cadeia nele. 

(36) — Depoimento feito em publico pelo Dr. Arllndo Veiga dos Santos. 
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Devia obriga-lo a tei1 uma profissao regular, a trabalhar de maneira 
organizada. Forga-Io a abandonar certos habitos e costumes ruins. 
'Quem nao tivesse uma profissao e nao trabalhasse, depois de certo 

tempo devia ser mandado para abrir estradas e para trabalhar na la- 
voura. Cada um deve sustentar-se com seu trabalho e possuir com o 

que viver. A cadeia e o trabalho compulsorio seriam a terapeutica 

para os recalcitrantes. O negro precisa de disciplina e nao violenta- 

ria a liberdade o governo que procurasse fazer o bem para eles ain- 

■da que por meios violentos e contra a sua vontade". Malgrado o 

que esse depoimento testemunha como progresso na absorgao de 
ideias, tecnicas culturais e valores da ordem social competitiva, ele 

sugere claramente que as amargas experiencias na esfera da liberda- 

de conduziram o "negro" a posigoes ambiguas e a uma especie de 

desfalecimento. Antes, a escolha se fazia pela miseria com liberda- 
de. No pen'odo que estamos analisando, a liberdade ja representava 

pouca coisa. Era uma condigao da degradagao inevitavel das "popu- 

Jagoes negras desorganizadas". Por isso, para muitos seria preferivel 
sacrifica-la, em troca de uma vida segura, respeitavel e prospera. Ao 

contrario dos "negros pobres", que aceitavam estoicamente o impacto 

destrutivo e desmoralizador da desorganizagao social, as ralas "elites 
negras" nao temiam os riscos de uma ordem social autoritaria, cal- 

cada nos principios da dominagao senhorial. 

Os dados discutidos permitem situar outra faceta da relagao ra- 

cial tradicionalista e assimetrica: ela pressupunha a manifestagao re- 
gular de certos processes de identificagao diferenciadora associados a 

cor e a condigao social das "ragas" em contacto. Na medida em que 

o uso de certas palavras, a realizagao de certos gestos ou agoes, a 

fruigao de garantias e direitos sociais, a faculdade de agir com maior 

ou menor autonomia e o dever de ser mais ou menos submisso, a dis- 
tribuigao das probabilidades de acumulagao de riqueza, de prestigio 

<e de poder e das oportunidades correspondentes de ascengao social, 
etc. eram estritamente regulados por determinagoes nascidas da si- 

tuagSo social de cada estoque racial, tornava-se necessario dar fun- 
damento convencional e legitimagao moral as praticas resultantes de 

semelhante participagao desigual da cultura. A orientagao que pre- 
valeceu lembra, em parte, o que se fizera no passado com o escravo 

principalmente, com o liberto. So que as manipulagoes foram muito 

mais complexas e crueis. Certos atributos, qualidades ou peculiari- 

dades do "negro" foram escolhidos como marcas ou simbolos do que 
"eram" ou do que se "podia esperar" das "pessoas de cor". Surgi- 

ram, difundirara-se e consolidaram-se cliches terriveis, que atuali- 
.zavam antigas representagoes e avaliagoes raciais, mas que possuiam 
o pendao de exagerar, com freqiiencia, o que havia de negative, de 
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funesto ou de odioso naquelas representagoes e avaliagoes. Compre- 

ende-se que, para manter intacto o paralelismo entre a cor e a estru 

tura social, em condigoes em que esta se alterava rapidamente, nao 

havia outra saida senao apelar para uma despersonalizagao impiedo- 

sa dos contactos categoricos. No contexto do regime senhorial e es- 

cravocrata, a cor eliminava, por si mesma, grande numero de situa- 

goes ambiguas, e a simples condigao mecanica fazia o resto, impedin- 

do ou contendo a democratizacao de padroes de comportamento, m- 

veis de vida, aspiragoes de carreira, formas de lideranga e de exer- 

cicio do poder. etc. Na situagao historico-social criada pla forma- 

gao e expansao da ordem social competitiva, porem, os mecanismos 

que produziam tais resultados ou deixaram de existir ou operavam 

com eficacia reduzida. A preservagao da distancia social entre o "ne- 

gro" e o "branco" passou a depender da revitalizagao de procedi- 

mentos aplicados antes no "congelamento" do liberto e da cristaliza- 

gao de novas tecnicas sociais de manipulagao dos comportamentos das 

"pessoas de cor". Dessas complexas motivacoes historicas emergl- 

ram as varias tendencias de redefinigao do "negro", que produziram 

uma imagem do "preto" tao negativa, restritiva e impressiva, que se 

estabeleceram facilmente os marcos de referencia para o uso da "cor" 

como elemento de classificagao e de exclusao reclprocas nos contac- 

tos categoricos que envolviam interagao racial. 

Com isso, nao so foram reelaboradas certas representagoes taxa- 

tivas, que excluiam o "negro" como escravo (e em parte, tambem 

como liberto) da condigao de pessoa (ou, pelo menos, de sua fruigao 

plena), como a que se objetivava na nogao de que "negro nao e gen- 

te". Ressurgiam e fortaleciam-se outras avaliagoes, que se exprl- 

miam na formula severa, que sempre imperou nos circulos exclusi- 

vistas da "raga dominante" — "escapou de branco e negro" — e em 

outras similares: "fazer papel de negro", "negro que nao suja na en- 

trada, suja na saida", "de a mao ao negro que ele te toma o brago", 

"nao passa de negro", "negro pensa que ja virou gente" ou "negro 

esta querendo virar gente", "negro ja nao conhece o seu lugar", "e 

preciso ensinar o seu lugar para esse negro" ou "para as negras", "o 

que se pode esperar de um negro", "nao e um negro?", "coisas de ne- 

gro", "negro e para isso mesmo", "esta provando que e negro", "pre- 

to que nem carvao", "aceito o negro, desde que ande direito" ou "des- 

de que se comporte como gente", "coitado, ele nao tern culpa de ser 

negro", "negro de alma branca", etc. (37). Ao lado disso, a estigma- 

tizagao do "negro" ganhava tons sombrios, que nao possuia antes. 

(37) — Sobre as representagoes estereotipadas a respeito do negro no folclore 
paullstano, ver. F. Fernandes, "Representagoes Coletivas sobre o Negro: 
O Negro na Tradigao Oral", cap. XIII de Mudangas Socials no Rrasil, 
Difusao Europ^ia do Livro, Sao Paulo, 1960. 
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Coligimos imenso material, que infelizmente nao pode ser arrolado 

aqui, sobre os novos estereotipos, que focalizavam a "cor" de fortna 

degradante para o "negro". Nessas representagoes, nao so o "preto" 

era associado a personalidade-estatus que se pode extrair dos "ser- 
vlgos de negros", dos trabalhos bra^ais e mecanicos mais rudes. A 

focalizagao das qualidades do "negro" sofre brusca reorientagao. A 

vida social desorganizada ofereceu o sistema de referencia para o pro- 

cesso de reavaliagao. "Negro" e "cachaceiro" ou "pingueiro", "ne- 

gro" e "vagabundo", "negro" e "desordeiro", "negro" e "ladrao", "ne- 

gra" e "mulher a-toa", etc. tornaram-se termos altemativos. Ao mes- 

mo tempo, os atributos psicologicos do "negro" sofreram uma reinter- 

pretagao drastica. Ainda se conservavam avaliagoes favoraveis, nas- 

cidas da experiencia escravocrata ou da coexistencia nos mesmos nx- 

veis sociais. Contudo, tornam-se intensas certas crengas, como a de 

que "nao se pode (ou nao se deve) confiar em negro", "negro e fal- 
so", "so louco confia em negro", "quando menos se espera, zas! O ne- 

gro faz uma das dele", "negro e que nem o tinhoso", "confie no ne- 

gro e veras!", "negro e falso que nem satanas" e por ai a fora. Nas 

entrevistas, existe retengao de qualidades positivas. Mas, elas pro- 

prias entram em um contexto pouco dignificador no universo huma- 

no da sociedade de classes. Trata-se da fidelidade, da devogao ao 

branco, da capacidade de trabalho bruto. Com maior frequencia, o 

que se ressalta e a deslealdade potencial, a inveja, o medo, a falsi- 

dade, a inseguranga, o odio contra o branco ou "tudo que e bom", etc., 

em conexao com a capacidade de trabalho bragal e a limitagao da 

"inteligencia". Ate as criangas eram criadas num clima de temor e 

de afastamento diante do negro. Nao so se representava o "cuca" e o 
"homem do saco" como negros; ainda se cantava 

Olhe o negro velho 
Em cima do telhado; 

Deixa o nene 
Dormir sossegado 

e se dizia aos peraltas: "olhe que eu chamo aquele negro pra te pe- 
gar!" ou "olhe que o homem do saco vem te pegar!", etc. Tambem 
se procurava ridicularizar os tragos negroides, estigmatizando-se seus 

portadores. "Cabelo de negro" ou "pixaim de negro", "beigo rombu- 

cjo", "negro beigudo", "catinga de negro", "sujo que nem negro", "ne- 

gro porco", "feder que nem negro", "cogar atras da orelha" ou "acho 
que fulano coga atras da orelha, cogando que nem bode" (38), etc. O 

(38) — Em regra, semelhante afirmagao vinha acompanhada de um gesto: a pes- 
soa voltava a mao esquerda espalmada por detr&s da cabesa e segurava 
com os dedos a orelha direita. 
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que nos importa, desse vasto material, sao duas coisas essenciais., 

Primeiro, as representaQoes negativas forgavam uma redefinigao da 

personalidade do "negro", altamente desfavoravel a sua aceitagao li- 

vre e franca como um "igual". Segundo, os tragos raciais degrada- 

vam, inevitavelmente, o individuo na condigao de "negro", conferin- 

do ao branco a faculdade (e, em algumas circunstancias, o dever) de 

trata-lo como tal. Se um "individuo de cor" pretendesse um empre- 

go, ofereciam-lhe trabalho bragal; se ele fosse tomar posse de seu 

cargo, embora fosse dentista, tomavam-no por um servente ou por- 

teiro; se ele estivesse trabalhando (como costureiro, bedel ou escri- 

turario, nao importa), seria legitimo tira-lo a qualquer momento de 

suas tarefas e manda-lo realizar "servigos de negro"; se ele visitasse 

algum conhecido, amigo ou protetor, seria indecoroso recebe-lo na 

sala de visitas, trata-lo como amigo ou simplesmente como igual e 

reprovavel expor as demais visitas a "desconsideragao" de serem co- 

locadas "em pe de igualdade com um negro"; e por ai a fora, como 

nos sugerem os diversos casos ja relatados. Outros dados evidenciam 

que se entendia (e por isso tambem se temia) ostentar em publico 

amizade com "negros", admitir "liberdades" no trato com eles, etc. 

Havia maior condescendencia no julgamento das relagoes com os an- 

tigos "crias da casa", "irmaos" ou "filhos de criagao", etc. Mas, mes- 

mo essas relagoes precisavam ser "condignas", transcorrer mantendo- 

se "cada um em seu lugar". 

Essa forma de percepgao deformada das "pessoas de cor" justifi- 

cava varios tipos de ajustamentos categoricos deprimentes ou odio- 

sos para os individuos em causa. Na documentagao coligida sobre a 

epoca considerada existem varios casos significativos. Um amigo re- 

comendou a outro um protegido seu, esquecendo-se de mencionar que 

"era de cor". O protegido foi aceito. Quando se apresentou no traba- 

lho descobriu-se que era "preto". Entao, nao podia ser aproveitado, 

pois "os fregueses nao gostariam de ser atendidos por um vendedor 

preto". Oferece-se ao candidate outro emprego, dizendo-se que, in- 

felizmente, a vaga nao se dera. file aceita. Ai vorifica que e "para 

trabalhar na vassoura". Sai indignado. Os dois amigos, depois, se 

reencontram e comentam a "ingratidao dos negros"... Em certos ba- 

res, nao se atendiam "pessoas de cor". Em outros, que nao observa- 

vam semelhante proibigao, os "pretos" estavam sujeitos a um trata- 

mento discriminativo. Procuravam-no servi-los so na ponta interna 

do balcao, afastados dos lugares em que estivessem os fregueses "bran- 

cos"; ou, o que as vezes era recebido com verdadeiro rancor, iam 

servindo-lhes pinga em calices, sem nenhum pedido previo. Acima, 

ja indicamos como estavam expostos, o homem e a mulher, ao risco 

de serem identificados como "vagabundos" ou como "mulher da vi- 



— 281 — 

da" e serem "ievados pela carrocinha", A deformagao do processo 

de percepcao e de identificagao das "pessoas de cor" respondia, por- 
tanto, a necessidade de "mante-las em seu lugar"; ao intento mais 

ou menos profundo, compartilhado em escala coletiva pelos "bran- 
cos", de preservar inalteravel a distancia que os separava dos "ne- 

gros" tanto social, quanto culturalmente. So num ponto nao se esta- 

belecia plena concordancia nos ajustamentos dominantes. Alguns 
pensavam que o "mulato" seria "superior" ao "negro" e, portanto, 

"preferivel" pelo "branco". Como afirmou certo informante: "quan- 
to mais escuro, o empregado revela menos eficiencia. Neste sentido 

o mulato re aproxima mais do branco". Outros preferiam abertamen- 

te o negro, pois julgavam que seria mais conformado, submisso, e 

obediente, nao faltando os que admitiam que ele seria mais traba- 
Ihador, ordeiro e desinteressadamente devotado aos interesses dos 

patrdes. Nesse contexto, havia decidida repulsa diante das preven- 
goes do "mulato" e do seu inconformismo em ser tratado como "pre- 

to". Pensava-se que, por isso, ele seria "pior que o preto", mostran- 

do-se "muito metido" e "pernostico", o que o levaria a agir como se 

"fosse igual aos brancos". 

Ao padrao tradicionalista e assimetrico de relagao racial era 

inerente um tipo de ajustamento que eliminava qualquer recipro- 

cidade de perspectivas nas agoes mutuamente referidas dos sujei- 

tos. Existia, naturalmente, um substrate moral que ordenava, da- 

va sentido e comunicava teor social a essas agoes. Na medida em 

que um individuo "mandava" e outro "obedecia", em que um era 
"superior" e outro "inferior", etc., a relagao que se estabelecia en- 

tre ambos se govemava pela consciencia primordial que cada um 
alcangava do "direito de mandar" ou do "dever de obedecer", do 

"privilegio de ser superior" ou do "destino de ser inferior", etc. 

Esta claro que subjacente ou suplementarmente a esse estado de 

consciencia podiam operar outros sentimentos, expectativas de com- 

portamento ou anseios sociais. Mas, o que nos interessa, aqui, e 
que esse tipo de relagao favorece singularmente certa firmeza cal- 

culista — tanto por parte do individuo que "manda" e e "superior", 

quanto por parte do individuo que "obedece" e e "inferior". Em 

suma, ao contrario do que Weber supunha, no contexto tradicio- 
nalista a dominagao autoritaria comporta certos elementos racio- 
nais. Um individuo, independentemente de sua posigao no padrao 

de relagao, pode encarar e converter o outro em "meio para atin- 
gir fins pessoais imprevistos". Na fase em que a propria dominagao 

tradicionalista e patrimonialista entrara em crise final na cidade, 

seria de esperar-se que manipulagoes desse carater fossem explo- 
radas com muita freqiiencia. Esta claro que a situagao social de- 
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signal das "ragasn em presenga fazia com que o "branco" pudesse 

tirar um proveito muito mais vantajoso de tais possibilidades. Ao 

adotar menores como "filhos de criagao", por exemplo, as familias 

tradicionais tanto quanto os imigrantes estavam logrando mao-de- 

obra permanente por custos iniquos. Doutro lado, as reminiscencias 

patrimonialistas ainda exigiam velhos usos, entre os quais sobres- 

saia a importancia do "capanga" e do "cabo eleitorai" no terreno 

politico. O "protegido", na maioria dos casos, era vitima de uma 

exploragao potencial muito mais intensa que os demais. Todavia, 

os efeitos sociopaticos dessa vinculagao eram menos prejudiciais e 

pemiciosos para os "brancos", que para os "pretos". Entre aqueles, 

isso tudo nao passava de uma reliquia do passado. Algo condenado 

ao desaparecimento mais ou menos rapido. Entre os ultimos, po- 

rem, essa vinculagao adquiriu o carater de um veiculo miraculoso. 

Se alguem pretendesse elevar-se economica e socialmente, tinha fa- 

talmente de contar com um "protetor branco". Isso produziu dois 

resultados negatives. Primeiro, compeliu o "negro" a comercializar 

suas ligagoes e relagoes com o "branco". Segundo, contribuiu pa- 

ra prolongar a ascensao por efeito do paternalismo e para manter a 

dependencia diante do "branco" na solugao de problemas capitais. 

O "branco" convertia-se em "meio"; mas, era um "meio" que saia 

caro, pois pressupunha que a iniciativa nas decisoes, mesmo de teor 

pessoal ou mais ou menos intimas, fosse ditada do exterior e se- 

gundo conveniencias estranhas a situagao social da "raga negra". 

Alem disso, o aproveitamento intensive desse ingenuo trafico de 

influencia suscitou no "branco" novas suspeitas, de que o "negro" 

era "falso", so pretendia o "apoio do branco" e estava pronto a des- 

cartar-se dele assim que obtivesse "o fim desejado" ou ele perdes- 

se sua "utilidade". A ilustragao desses aspectos da realidade pode 

ser obtida atraves de dados ja expostos. Gostariamos de ressaltar, 

agora, apenas certos topicos, sociologicamente mais relevantes. A 

amargura dos "brancos" chega a transparecer em avaliagoes expli- 

c»*tas e desiludidas. O chefe de importante familia tradicional dizia, 

repetindo temas correntes em seu circulo social: "...negro nao tern 

am;zade por branco, nas suas relagoes com este segue sempre a li- 

nha de seu interesse; a Malva e seu Joao (dois empregados negros 

apegadissimos a familia) sao excegoes, na sua dedicagao; o negro o 

que quer e um padrinho que Ihe sirva de apoio e se este, por acaso, 

perde dinheiro ou posigao, e deixado de lado na mesma hora, e es- 

quecido". Doutro lado, varies documentos comprovam que os "bran- 

cos" desses circulos nao compreendiam adequadamente os anseios 

igualitarios dos "pretos", interpretando-os como se contivessem os 

germes de uma animosidade racial declarada. For isso, chocavam- 
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se com certas exteriorizagoes de intimidade e com as chamadas "fu- 
magas de igualdade social de negros e muliatos arrivistas"; e desarti- 

culavam, como podiam, as tentativas de congregagao das "pessoas 

de cor", interessadas em equacionar e resolver socialmente o "pro- 
blema do negro". Analisando a segunda questao, que apresenta enor- 

me importancia a nossa analise, o sr. Jose Correia Leite aponta duas 

especies de interferencias negativas dos "brancos" na elaboragao dos 

movimentos sociais no "meio negro", no periodo focalizado. "Uma 
provem do fato de muitas familias negras terem permanecido ligadas 

a seus ex-senhores, procurando-os comumente para pedir conselhos 

quando precisavam tomar decisoes. As tentativas de organizar-se em 

movimento eram infrutiferas porque os senhores diziam que isso era 

bobagem, que nesta terra todos eram iguais". "A outra origina-se 

das relagoes de italianos e negros. Os italianos diziam, na ocasiao, 

que fora o rei da Italia que fizera a Aboligao. Tratavam bem do ne- 

gro a fim de conseguirem empregados baratos. Batizavam os filhos 
dos negros. No Bexiga havia negros que falavam bem o italiano, 

jogavam baralho com eles, etc. Em uma palavra, o negro italianizou- 

se" (39). Brancos de familias tradicionais, imigrantes, ou descenden- 
tes de imigrantes, todos reagiam negativamente a qualquer veleidade 

de uma tomada de posigao coletiva por parte do "negro", dissuadindo 
os elementos mais exaltados ou esclarecidos pelos mais diversos ex- 

pedientes. Acreditavam, convictamente, que manifestagoes dessa es- 

pecie perseguiam alvos de segregagao racial e eram animadas pela 

^prevengao do negro contra o branco" (pois negavam a existencia de 
uma prevengao inversa). O "negro", por sua vez, desfrutava o "bran- 

co" gomo e onde pudesse, sem consideragao nem piedade. Num nivel, 

aproveitava-se de suas relagoes ou de seus protetores para atingir 

seus fins da melhor maneira possivel. Se precisasse de dinheiro, de 
roupa, de alojamento ou de "cartucho", nao tinha diividas em arru- 

mar uma "bonita historia", "comover o coragao" da pessoa indicada, 

e sair contente com os resultados, com freqiiencia "gozando" a inge- 

nuidade da vitima. Isso tambem dava prestigio. Era "um golpe". 
Bem sucedido, suscitava a admiragao dos amigos e expressoes conhe- 

cidas: "malandro nao tern vez", "qual o que, voce nao tern remedio 

mesmo!", "depenei o pato a minha moda", etc. (40). Noutro nivel, 

produzia um tipo especial de vigarista, que era o vendedor perma- 
nente de uma influencia eleitoral ilusoria. Varias figuras de proa da 

(39) — Dados extraidos do estudo de caso Movimentos Sociais no meio Negro, ela- 
borado pelo pesqulsador Renato Jardim Morelra com a colaboragao de 
Jose Correia Leite, ms., op. cit., £1. 1. 

<40) — Esta claro que este tipo de relagao nao deve ser confundido com a con- 
cessao e a aceitagao do auxHio ou da protegao ao velho estilo tradl- 
cionalista, respeitoso e honesto. 
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politica paulistana foram (e ainda sao) empulhadas por esses perso- 

nagens. Em regra, o candidate a algum cargo eletivo entrava em 

contacto com o personagem e passava a ir com ele a festas ou reu- 

nioes preparadas adrede. A afluencia de pessoas era garantida por 

cutros motivos (as comezainasf a danga ou se tratava de reunioes co- 

muns de cerlos clubes). Mas, com jeito e algum dinheiro, um dis- 

curso do personagem e outro do candidate podiam ser encaixados 

aqui ou ali (41). O que nos importa e a natureza da relagao entre o 

vigarista e o achacado. fiste mantinha-se na ilusao de conquistar o 

"eleitorado negro" ou uma parcela consideravel dele. Aquele, obti- 

nha uma fonte de renda apreciavel, enquanto "durasse a campanha" 

e tinha uma vitima em potencial para "dar facadas" constantes. Se o 

candidato tivesse exito, a exploragao podia ir bem longe. Essa figura 

nao e benquista no "meio negro". Quando percebiam que o tipo nao 

passava de "um picareta, com labia", depreciavam-no pelas costas. 

No entanto, muitos cultivavam sua amizade, seja por temor, seja por 

calculo. Ambus os exemplos ilustram que o dano que o "negro" po- 

dia fazer ao "branco" seria, em qualquer circunstancia, de pouca 

monta. Pior era o prejuizo que advinha ao proprio "negro", como 

provento inevitavel, embora invisivel: a desmoralizagao subjetiva, a 

continuidade de uma ligagao de dependencia corrompida e, especial- 

mente, a perseguigao teimosa de quimeras, que nao conduziam a na- 

da. Empenhando-se nesses projetos, individuos dotados de talento, 

audacia e capacidade criadora deixavam de tentar os ajustamentos 

realmente construtivos, que langariam os "negros" na luta pela as- 

censao social e na concorrencia com os "brancos" no seio da ordem 

social competitiva. 

Essa extensa transcrigao de dados, sobre as miiltiplas conexdes 

estruturais e funcionais do padrao tradicionalista e assimetrico de re- 

lagao racial, era indispensavel, pois da margem a certas conclusoes 

de carater geral. Em primeiro lugar, ela deixa patente que a cha- 

mada "acomodagao racial igualitaria" so pode ser assim entendida, 

de fato, como mera verbalizagao. A existencia, a intensidade e a in- 

timidade do convivio dos "brancos" com os "negros" nao sao, por si 

mesmas, evidencias indiscutiveis de "igualdade racial". Todas essas 

coisas se desenrolaram atraves da mais completa, rigida e insupe- 

ravel desigualdade racial, Esta pode existir num clima de toleran- 

cia mutua, sendo a coexistencia pacifica de estoques raciais diver- 

sos, dotados de interesses sociais divergentes ou antagonicos, obti- 

da mediante controle persistente dos fatores ou dos efeitos poten- 

(41) — Algumas v§zes, como o sugere o estudo de caso de Renato Jardim Mo- 
reira sobre Bailes de Negros (Ms., fl. 15-17), o prdprio clube recebia um 
pequeno auxllio ou donativo. 
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ciais das tensoes e conflitos raciais. Em segundo lugar, o padrao 
tradicionalista e assimetrico de relagao racial pressupoe a identifi- 

cagao entre certa condigao racial e determinado estatus social, file 

e ambiguo, no que concerne a "raga dominante"; apenas elaborava, 

estrutural e funcionalmente, a posigao e os papeis sociais do seg- 

mento dessa "raga" que monopolizava a riqueza, o poder e a auto- 
ridade, Mas, e claro e explicito com referencia a "raga subordina- 

da", vinculada de modo compacto e quase monolitico, por meio de 

atributos raciais como a cor da pele e outros tragos somaticos, ao 

estatus social "inferior". Todavia, apesar dessas contradigoes, nao 

proibia nem impedia, antes, estimulava os demais portadores dos 

tragos da "raga dominante" a se identificarem, em tudo que disses- 

se respeito a convivencia racial, com o segmento dirigente dessa 

"raga". Simultaneamente, nao proscrevia a mobilidade vertical dos 

portadores dos tragos da "raga subordinada", nem sua identificagao 

material e moral com os interesses, os ideais de vida e os valores 

sociais da "raga dominante". Contudo, restringia as oportunidades 

de ascensao social, dai decorrentes, a capacidade de absorgao de tais 

elementos na vida social organizada desta "raga". Quanto ao mais, 

nao impunha, de nenhuma forma, procedimentos que levassem 

ao reajustamento automatico das relagoes raciais as alteragoes ocor- 
ridas na situagao social dos indivlduos da "raga dominada" em as- 

censao, permitindo ampla confusao entre o estatus social atribuido a 

tal "raga" e o estatus social adquirido por alguns de seus membros 

individuais. O que quer dizer que, na pratica, a ascensao social, eco- 

nomica e politica do "negro", alem de restringida, era por assim di- 
zer diluida, disfargada e solapada continuamente. Como nao existia 

um padrao de segregagao racial sistematica, ao mesmo tempo ins- 

titucionalizada e diferenciadora, as "pessoas de cor" em ascensao 
deixavam de formar um segmento social "superior" no seio de sua 

propria "raga", dissolvendo-se de varias maneiras em diversos ni- 
veis sociais das classes "baixa" e "media" da "raga dominante". Em 

vista de sua situagao peculiar, gragas aos tragos raciais indisfar- 
gaveis, podiam ser encaradas e tratadas, pelos componentes da "ra- 

ga dominante", tanto em termos do estatus social "inferior", atri- 

buido a "raga subordinada", quanto em fungao do estatus social 

adquirido pelas pessoas em questao. Tudo dependia da posigao so- 
cial, das disposigoes emocionais e dos interesses materiais ou mo- 
rais dos componentes da "raga dominante" com os quais entrassem 

em contact©. Semelhante confusao das alternativas de comporta- 
mento e de tratamento nas relagoes raciais engendrou a convicgoo 
generalizada de que existiria uma "democracia racial" em Sao Pau- 

lo (como, de resto, na sociedade brasileira). Na verdade, porem, ela 
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apenas indica a inexistencia de "igualdade racial" e a impratica- 

bilidade de uma autentica "democracia racial". Em terceiro lugar, 

a indigitada associagao entre "raga" (expressamente identificada pe- 

las tonalidades da cor da pele) e "posigao social" excluia os portado- 

res dos tragos somaticos da "raga subordinada" dos direitos e garan- 

tias sociais das elites (e, por extensao, da massa) da "raga dominan- 

te", convertendo tais direitos e garantias sociais em prerrogativas e 

em privilegios desta "raga" (42). A discriminagao racial emergia co- 

mo conseqiiencia dos mecanismos societarios que promoviam a dis- 

tribuigao dos indlviduos no espago social, regulando suas atribuigoes 

e a distancia que deveria haver entre eles, como e enquanto socii; e o 

preconceito racial aparecia como a propria fonte de legitimagao ma- 

terial e moral das distingoes assim estabelecidas, nas quais se funda- 

va a classificagao das "ragas" em "inferior" e em "superior". Em quar- 

to lugar, a preservagao da distancia social existente entre as duas 

"ragas" fa^ia-se, predomijnantemente, atjraves de mecanismos de 

eomportamento espontaneo. "Brancos", "negros" e "mulatos" sabiam 

como proceder em cada situagao de rotina. Entretanto, a desagre- 

gagao do antigo regime multiplicava a emergencia de situagoes dis- 

erepantes, nas quais certas "pessoas de cor" julgavam-se com o di- 

reito (e, as vezes, ate com o dever) de exigir para si tratamentos e 

garantias sociais analogos aos conferidos a individuos de posigao so- 

cial equivalente da "raga superior". Essas ocorrencias possuiam o ca- 

xater de tentativas dissimuladas ou abertas de solapamento da estra- 

tificagao racial nao igualitaria e do padrao correspondente de relagao 

racial assimetrica. For isso mesmo, elas encontraram intensa resis- 

tencia nos diferentes estratos da "populagao branca" e constituiram 

as primeiras evidencias historicas da existencia do preconceito e da 

discriminagao raciais em Sao Paulo. A razao disso e simples. Onde 

o "negro" e o "mulato" surgiam, economica e socialmente pelo me- 

nos, como iguais ao "branco", quebrava-se o paralelismo entre "cor" 

e "posigao social". A persistencia de certas praticas de tratamento 

racial assimetrico encontrava, desse modo, cabal desmascaramento. 

Em quinto lugar, as manifestagoes de insatisfagao e de inconformis- 

mo dos componentes em ascensao social da "raga subordinada" nao 

podiam elaborar-se como forga social construtiva e autonoma. De um 

lado, a ideologia racial dominante impunha-se a todos, orientando a 

percepgao da realidade das duas "ragas" em presenga. De outro, a 

mobilidade vertical da "raga subordinada" revelava-se insuficiente 

(42) —- A este respeito, nao Importavam (ou importavam muito pouco), as gra- 
dagoes que por ventura se manifestassem na fruigao dos mencionados 
direitos e garantias socials, pois se a sociedade inclusiva funcionasse co- 
mo um "sistema aberto", os efeitos da mobilidade vertical nao seriam 
tolhidos e solapados. 
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para dar amplitude coletiva as contradigoes e as tensoes raciais ine- 
vitaveis. Em conjunto, pois, a ascensao social de reduzida parcela da 

"populagao de cor" nao fez senao agravar a confusao que imperava 
nas questoes raciais. Mas ai se acha, do ponto de vista sociologico, a 

explicagao para a perpetuagao indefinida do statu quo nas relagoes 
raciais. A posigao das duas "racas" na estrutura de poder da socie- 

dade nao chegou a alterar-se de maneira a impor transformagoes ra- 
dicais na ordem racial herdada do passado escravista. For fim, em 

sexto lugar ,a persistencia quase inalteravel do padrao tradicionalis- 

ta de relagao racial assimetrica condicionou e dirigiu o processo de 

redefinigao da imagem do "negro". Se aquele padrao tivesse entra- 

do em crise rapida e profunda, sendo substituldo pelo padrao alter- 

native e exclusivo de relagao racial democratica e igualitaria, nao 

haveria motives para se perpetuarem praticas discriminativas, nem 
razao de ser para se conservarem conceitos raciais preconceituosos. 

Como isso nao sucedeu, em virtude da lentidao e da descontinuida- 

de observadas na formagao historica da ordem social competitiva na 

sociedade local, o padrao tradicionalista de relagao racial assime- 

trica prevaleceu e serviu de fulcro a reconstrugao da imagem do "ne- 
gro". Desse angulo, a conversao do "escravo" e do "liberto" no "pre- 

to" respondeu a necessidade social de limitar-se a democratizagao dos 
direitos e garantias sociais universais do cidadao na esfera racial. 

Portanto, nao foi a imagem negativa e restritiva do "preto" que criou 

a discriminagao e o preconceito raciais. Porem, o inverso. A existen- 

cia e a persistencia de ambos e que conduziram a formagao de tal 
imagem, que iria servir como catalizador dos processes que impedi- 

riam a rapida absorgao do "negro" pela estrutura da sociedade de 

classes em expansao. 

A discussao precedente evidencia, quanto aos principals aspec- 

tos das relagoes entre "negros" e "brancos", que a ideologia racial 

imperante em Sao Paulo era, de forma tipica, a ideologia de uma 

sociedade estratificada racialmente (43). Doutro lado, tambem de- 

(43) — Entramos, assim, na discussao do ultimo tdpico a ser debatido nesta parte 
do presente trabalho (cf. acima, p. 244). Quanto ^ caracterizaeao socio- 
logica da estratificagao, gostariamos de indicar pelo menos algumas obras 
que tiveram importancia definida na elaboragao do sistema de referen- 
da teorico, explorado nesta monografia: Oliver Cromwell Cox, Caste, 
Class & Race, Doubleday & Co., New York, 1948; Louis Gumplowicz, 
Precis de Sociologie, trad. Charles Baye, L£on Chailley, fiditeur, Paris, 
1896; Edward Alsworth Ross, Principles of Sociology, Appleton-Century- 
Crofts Inc., New York, 1938 (terceira edigao, partes III, IV e VI); J. 
Novicow, Les Luttes entre Societes Humaines et Leurs Phases Successlves, 
Fdix Alcan, Ed., Paris, 1893; C. Bougie, Essais sur le Regime des Castes, 
Librairie Fdix Alcan, terceira edigao, Paris, 1935; Gunnar Landtman, The 
Origin of the Inequality of the Social Classes, Kegan Paul, Trench, Trub- 
ner & Co., Ltda., Londres, 1938; Hans Freyer, La Sociologia, Ciencia de la 
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monstra, de modo conclusivo que a formaQao e a expansao da ordem 

social competitiva ate o fim do periodo considerado (1930), ocorre- 

ram como processes historico-sociais que afetavam, estrutural e di- 

n^micamente, apenas a divisao ou categoria racial constituidas pelos 

'•brancos. Ainda assim, a ideologia racial da sociedade de castas e 

estamental havia entrado em crise. Primeiro, pelas conseqiiencias 

imediatas da desagregagao do regime escravocrata; segundo, porque 

ela estava em conflito aberto com a ordem social emergente e com as 

expectativas dos negros ou dos mulatos, que queriam receber o tra- 

tamento dispensado aos "homens livres" (o que se refletia no dito 

entao corrente: "negro virou gente"; ou na variante, preferida por 

muitos: "negro pensa que virou gente"). O fato de tal ideologia es- 

tar em crise criou um estado de exacerbagao, no animo das pessoas 

pertencentes aos circulos sociais dominantes, que favoreceu deveras 

o apego emocional a atitudes e a valores sociais obsoletos, ao mesmo 

tempo que intensificava a resistencia a extensao de inovagoes na es- 

fera das relagoes raciais. O "negro" subsistia como o unico simbolo 

perene do poder, do fastlgio e da condigao "aristocratica" da maioria 

das "familias gradas" ou "de prol". A sua presenga era como que o 

testemunho vivo de que uns foram "senhores" e outros "escravos" na 

ordem social recem-desaparecida. Por isso mesmo, havia uma hosti- 

Realidad, trad. F. Ayala, Editorial Losada, S. A., Buenos Aires, 1944 (cap. 
Ill); Egon Ernest Bergel, Social Stratification, McGraw-Hill Book Co., 
Inc., New York, 1962 (neste livro se encontra ampla bibliografia sobre o 
assunto, pp. 435-453); Robert Ezra Park, Race and Culture, The Free Press, 
Glencoe, Illinois, 1950; Edgard T. Thonnpson, org.. Race Relations and the 
Race Problems, Duke University Press, Durham, North Carolina, 1939; Char- 
les S. Johnson, Patterns of Negro Segregation, Harper & Brothers Pubs., 
New York, 1948; Gunnar Myrdal com a colabora^ao de Richard Sterner e 
Arnold Rose, An American Dilemma. The Negro Problem and Modern 
Democracy. Harper & Brothers Pubs., New York, 1944 (segunda edigao, 
2 volumes); E. Franklin Frazier, The Negro in the United States, The 
MacMillan Co., New York, 1949; Bertram Wilbur Doyle, The Etiquette 
of Race Relations in the South, pref^cio de R. E. Park, The University 
of Chicago Press, Chicago, Illinois, 1937; John Dollard, Caste and Class 
in a Southern Town, Doubleday Anchor Books, New York, 1957 (pri- 
meira edigao: 1937); W. Lloyd Warner, "American Caste an Class", Ame- 
rican Journal of Sociology, XLII, Set. 1936, pp. 234-237; idem. Structure of 
American Life, Edinburgh, At the University Press, 1952 (cap. I); idem, 
prefacio a Allison Davis, Burleigh Gardner e Mary R. Gardner, Deep 
South, The University of Chicago Press, Chicago, 1941; idem, nota meto- 
doldgica (pp. 769-782) a St. Clair Drake e Horace R. Cayton, Black Me- 
tropolis. A Study of Negro Life in a Northern City, Harcourt, Brace and 
Co., New York, 1945; Maurice R. Davie, Negroes in American Society, 
McGraw-Hill Book Co., Inc., New York, 1949; Robert C. Williamson, "Race 
Relations in South Africa", Sociology and Social Research, Jan-Fev. 1935, 
Vol. 39 — N.o 3, 1955, pp. 165-170; Sheila Patterson, Colour and Culture 
in South Africa, A Study of the Cape Coloured People within the Social 
Structure of The Union of South Africa, Routledge and Kegan Paul Ltd., 
Londres, 1953; Leo Kuper, Hilstan Watts & Ronald Da vies, Durban. A 
Study in Racial Ecology, Jonathan Cape, Londres, 1958. 
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lidade declarada aos "pruridos de gente", manifestados pelas "pes- 
soas de cor". Para terem valor como simbolo, impunha-se que man- 

tivessem uma posigao analoga a anterior, nas relagoes com os "bran- 

cos", especialmente com aqueles que haviam formado seu horizonte 

cultural no seio da antiga aristocracia. Alem disso, o enriquecimen- 

to dos imigrantes e a equiparagao de direitos introduzida legalmente 

pela Republica agravavam o apego das elites locais a atitudes ou 

comportamentos que objetivavam, socialmente, a distancia social exis- 

tente entre os velhos moradores e os adventlcios. Para aqueles, a 

nivelagao juridico-politica com os "brancos" da plebe, europeus ou 

brasileiros, ja despontava como um contra-senso ironico e aborre- 
cido. Admitir essa nivelagao com referenda ao "negro" soava co- 

mo uma ofensa intoleravel e inexeqiiivel. O unico caminho, que po- 

deria evitar essa alternativa, consistia em marcar bem o fosso que 
ainda separava, economica, social e culturalmente, as duas "ragas", 

preservando nitida e ostensivamente o orgulho racial, a intransi- 

gencia diante do casamento misto e as prerrogativas de dominio to- 

tal da "raga branca". 

E precise que se atente, porem, para os fatos sociologicamente cru- 

ciais. O complexo mecanismo de acomodagao racial, inerente a situa- 

gao de interesses dos circulos dominantes da "raga branca", nao 

resultava de nenhuma animosidade irredutivel contra o "negro" 
nem de propositos segregacionistas. A condigao de "pessoa de cor" 

envolvia duas coisas distintas: a) certa descendencia racial; b) cer- 

ta posigao social. Ambas as coisas, desde a introdugao do escravo 
africano, sempre estiveram convenientemente ajustadas. A "cor" 

tornou-se, a um tempo, marca racial e simbolo indisfargavel de uma 

posigao social. A intolerancia diante do "preto", no contexto histo- 

rico-social que descrevemos, nao visava os individuos por perten- 

cerem a determinada "raga". Mas, atingiam-nos a medida em que 

eles se mostrassem inconformados e rebeldes, em face daquela ri- 

gida associagao entre "condigao racial" e "condigao social". Nesse 

caso, as marcas raciais acabavam operando como pontos de refe- 

rencia. Serviam para identificar uma parcela da populagao local, 

que devia manter-se e ser mantida numa situagao social "inferior". 
Portanto, embora o fato de pertencer a certa "raga" nao forneces- 

se o motive da exclusao, esta se dava porque a condigao social dos 
"individuos de cor" podia ser identificada atraves de determinados 
tragos somaticos, desencadeando a identificagao o funcionamento de 
barreiras sociais que so se manifestavam, de forma compacta, se- 

vera e incontornavel, contra aqueles individuos (44). 

(44) — Note-se, de passagem, que esse sistema de discriminacao social nao ope- 
rou com a mesma eficacia e persistencia com relagao ao <rbranco" pie- 



— 290 — 

E' deveras importante ressaltar porque tudo isso ocorreu» en« 

quanto se implantava e florescia a ordem social competitiva no mun- 

do que os "brancos" construiam por si e para si. A explicagao global 

do processo ja foi enunciada na primeira parte deste capitulo. Tra- 

ta-se de um fenomeno de demora socio-cultural, facilmente inteli- 

givel e interpretavel. Mas, depois da incursao empirica que fizemos, 

dispomos de dados suplementares para corroborar aquela explica- 

Qao e por em relevo aquilo que poderiamos designar como os fatores 

especificos ou topicos de todo o processo. Pelo que se evidencia, es- 

tes fatores nada tinham a ver com a competi^ao ou com o conflito de 

interesse entre os "brancos" e os "negros". files se inseriam, direta 

e complexamente, na competigao e nos conflitos dos "brancos" entre 

si. A propria situagao de mudanga afetou o equilibrio do sistema de 

poder; aos poucos, a europeizagao, acarretada pela substituigao po- 

pulacional e pelo regime de trabalho livre, revelou-se uma fonte de 

inovagoes dificilmente controlaveis pelas antigas formas de domina- 

gao. Em si mesma, pelo aumento macigo da populagao, e indireta- 

mente, pela diferenciagao da estrutura social e pela criagao de fontes 

desconhecidas de mobilidade vertical ou de tensoes sociais, ela in- 

troduziu terrivel sentiment© de inquietagao e de inseguranga nos cir- 

culos sociais dominantes, Embora, como salientamos, se estabeleces- 

se uma acomodagao tacita quanto ao exercicio do poder politico, as 

bases materials e morais, em que se assentava a dominagao patrimo- 

nialista, sofriam deterioragao irreprimivel. Nessas circunstancias, o 

apego sofrego, quase cego e inflexivel, as tecnicas de dominagao de 

efeitos conhecidos, surgia como uma alternativa inexoravel. Aos olhos 

de pessoas deformadas pela pratica secular do mando discricionario, 

essa parecia ser nao so a saida mais eficaz como tambem o meio cor- 

reto para colocar a "gentinha no seu lugar". A prova historica revela, 

ex post facto, que o remedio nao surtiu o efeito esperado no piano 

das relagoes dos "brancos" entre si. Mas, ele produziu dois resul- 

tados incontestaveis. Primeiro, prolongou por mais de um quarto 

de seculo, o dominio indisputado e completo dos antigos circulos 

dominantes. Segundo, fomentou o clima material e moral que deu 

sentido a preservagao das velhas tecnicas de dominagao, com todo 

o seu substrate social e cultural, fiste desenvolvimento e que pos- 

sui interesse especifico em nossa analise. Pois foi ele que forjou a 

complexa situagao de interesses, que iria conferir atualidade a revi- 

beu, de origem nacional ou estrangeira. Com relagao a estes, nao s6 foi 
mais feicil e rdpida a democratizagao de atitudes e comportamentos. Os 
efeitos da ascensao economica e social contribuiam para atenuar as di- 
ferengas e para acentuar a aceitagao iguallt^ria, ao contr^irio de que 
sucedeu (e ainda est«i sucedendo) nas relagoes com os individuos carac- 
terizados estereotipadamente como "pretos" ou como "pessoas de cor". 
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talizagao de mecanismos historicamente condenados de estratifica- 

gao racial. 

Pelo exposto, a principal caracteristica sociologica da ideologia 

racial dos "brancos" das camadas dominantes, em Sao Paulo, con- 
sistia na expectativa intensa de conformidade absoluta e invaria- 

vel do "negro" (45). Da maneira como se objetivava e atualizava 
socialmente, infere-se que essa expectativa constituia uma represen- 

tagao social especificamente associada a estados coletivos de cons- 
ciencia e aos mecanismos societarios de estabilidade socio-cultural. 

Ela envolvia tres especies diferentes de exigencias socio-dinamicas, 

em face dos ajustamentos realizados pelos "negros" nas situagoes 

imperantes de contacto racial: 1.°) a perda de identidades culturais, 

fundadas quer na transplantagao cultural, quer numa comunhao 

consciente e organizada de interesses e de valores sociais proprios 
2.°) conformismo e lealdade aos interesses e valores sociais essen- 

ciais ao equillbrio e a continuidade dos padroes vigentes de dominagao 

racial; 3.°) absorgao passiva e dissimulagao aberta das tensoes e frus- 

tragoes psico-sociais, por ventura provocadas pelas inconsistencias ou 

pelas contradigoes socio-culturais dos referidos padroes de domina- 

gao racial (46). Essas exigencias socio-dinamicas nao apareciam ex- 

teriormente nas relagoes entre o senhor, o escravo e o liberto na 
sociedade escravocrata e senhorial. Mas, afloraram a tona com a 
desagregagao do regime servil e do sistema de castas, em virtude 

do agravamento das contradigoes inerentes ao padrao tradicionalis- 

ta e assimetrico de relagoes raciais em uma ordem social competi- 

tiva. Enquanto teve vigencia o antigo regime, as tres exigencias so- 
cio-dinamicas nao colidiam nem produziam conflitos insoluveis. Com 

a nova ordem social, tornava-se imposslvel conciliar a primeira exi- 

gencia com as outras duas e, principalmente, surgiam dificuldades 

insuperaveis nas tentativas de solapar ou de impedir certas formas 

(45) —■ A nogao de conformidade, entendida socioldgicamente, e definida da se- 
guinte maneira por Emilio Willems: "Comportamento de aceitagao cons- 
ciente ou inconsciente de padroes culturais existentes" (cf. Dicionario 
de Sociologia, Editora Globo, Porto Alegre, 1950, p. 31). Na acepgao co- 
mum, o termo significa "resignagao" (cf. Francisco Fernandas, Dicionario 
Brasileiro Contemporaneo, Editora Globo, Porto Alegre, 2a. edigao, 1960, 
p. 307), Essa conotagao € extremamente importante em nossa an^lise, 
pois indica que, onde a conformidade se processa de modo inconsciente, 
ela pode ligar-se a modalidades passivas de conformismo. 

(46) —> E' importante assinalar que a situagao do "negro" como minoria racial 
e cultural 6 identica do "indigena", outra minoria que nao conseguiu 
uma integragao completa, em condigao de igualdade, h ordem social na- 
cional (veja-se, a respeito, Darcy Ribeiro, A Politlca Indigenista Brasileira, 
Servlgo de Informagao Agricola do Minist^rio da Agricultura, Rio de Janei- 
ro, 1962, esp. pp. 133-143). Apenas ela 6 mais grave, na medlda em que o 
"negro" se inseriu naquela ordem social, e 6 forgado a desenvolver aco- 
modagoes penosas, que ainda nao foram impostas aos "indigenas". 
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de expressao autonoma dos interesses coletivos das "pessoas de cor". 

Na verdade, a primeira exigencia pressupunha uma politica Integra- 

cionista e assimilacionista. Pondo-se de lado a questao de saber se 

imposigoes tao rigidas seriam ou nao "democraticas" e "igualitarias", 

c fato e que o "negro", na medida em que corresponde a semelhante 

decorrencia da expectativa, tendia a por seus alvos na assimilacao 

de novos traces culturais e de novos valores sociais. Isso fazia com 

que, dinamicamente, ele propendesse a preferir a assimilacao de ele- 

mentos culturais que facilitassem a absorcao de papeis sociais iden- 

tificados com posigoes sociais "mais altas". No passado, isso jamais 

poderia ocorrer numa escala incontrolavel exteriormente. Nao so 

eram limitadas como tambem eram regulaveis as oportunidades de 

ascensao social do "liberto" e do "negro livre". Na nova situagao 

historico-social, aquela expectativa engendrava, portanto, focos de 

tensoes e de conflitos sociais. A impulsao assimilacionista teria de 

acompanhar-se da igualdade social e da livre competigao, para nao 

conduzir a tais efeitos sociais. Ora, como vimos, tal nao sucedeu his- 

toricamente. A vigencia do padrao tradicionalista e assimetrico de 

relagoes raciais mantinha, compactamente, a ideologia racial "senho- 

rial". Entao, explodiriam as contradigoes que so apareciam espora- 

dicamente no mundo social escravista. Os "negros" aceitavam a pres- 

sao assimilacionista. Mas, ao mesmo tempo, comegavam a mostrar 

ansiedade, insatisfagao e ate oposigao declarada contra as outras duas 

exigencias socio-dinamicas. Em suma, passavam a orientar-se, ainda 

que indecisamente, por impulsoes psico-sociais fomentadas pela or- 
dem social competitiva e democratica. Insubordinavam-se de modo 

crescente contra as expectativas do conformismo e lealdade a um pa- 

drao de dominagao racial, que anulava suas aspiragoes igualitarias; 

desobedeciam e sabotaram de varias formas as regras de polidez, que 

obrigavam a dissimulagao dos atritos e das frustragoes; e procura- 

vam, pelo menos os mais diligentes e ativos, "organizar o negro pa- 

ra a ascensao social". Tudo isso oferece uma visao sociologica mais 

clara e completa da realidade. Nao so fica mais facil compreender o 

que se ocultava por tras do velho padrao de dominagao racial. Co- 

mo, ainda, ganha-se uma perspectiva esclarecedora a respeito da im- 

portancia dinamica especxfica dos componentes "raciais" e "sociais", 

que se misturavam confusamente atras dos ajustamentos desenvol- 

vidos. 

A questao de saber ate que ponto as determinagoes vinculadas 

a "cor" ou a "posigao social" interferiam e ordenavam dinamicamen- 

te as relagoes raciais (47) encontra, vista em termos desse pano de 

(47) — Onde a situa^ao de contacto nao evoluiu, de forma tao clara, na direc^o 
da ordem social competitiva, o investigador ainda corre o risco de fa- 
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fundo historico, novas possibilidades de focalizagao. As proibigoes de 

natureza social, que pesavam sobre o negro e o mulato por causa da 
situagao social inferior, recaiam tambem sobre o "branco da plebe" 

e o "imigrante pobre". Todos formavam a massa indiferenciada da 
4tgentinha", rigorosamente mantida "em seu lugar", malgrado todas as 

demonstragoes de urbanidade, de simpatia e de intimidade das "pes- 

soas de prol". No periodo considerado, enquanto aquelas proibigoes 
passam a diluir-se ou desaparecem, lentamente, com referencia ao 

"branco'7, no concernente ao "preto" observa-se o inverso. Em al- 

guns circulos sociais, elas se intensificam; em outros, elas comegam 
a ser partilhadas com evidente tenacidade. Na verdade, por cima das 

flutuagoes individuais da tolerancia ou da intolerancia diante do "pre- 

to", predominavam certas tendencias universais de ajustamento, que 
excluiam o negro e o mulato da convivencia intima no lar, de certos 

servigos e posigoes sociais, ao casamento — enfim, da condigao de 

pessoa irrestritamente igual ao "branco". Havia uma resistencia de- 

clarada e chocante, como atestam ocorrencias ja descritas, ate contra 
a democratizagao de modos de ser, de pensar e de agir. Essa resis- 

tencia fortalecia-se e ficava agressiva quando as pretensoes atingiam 
o cerne da dominagao da "raga branca": os ideais de personalidade, 
as posigoes de prestigio e os papeis de mando, que envolviam a situa- 

gao dos "brancos" na estrutura de poder da sociedade. Dai a oposi- 

gao ao inter-casamento no mesmo nivel social. "Mas o papai era es- 

crupuloso: atendia a todas as recomendagoes, procurava obter infor- 

mes. Com cuidado intentava saber se na famflia havia mescla de 
sangue de cor! O principal era que fosse de boa familia. Ja havia si- 

do recusado um bom partido para uma das manas, por ser um tan- 

to duvidosa a sua ascendencia. Isso decidia o papai, mesmo sem 
consultar as filhas, porque dizia ele "impedir em certos casos um 

casamento e meu dever — obrigar nunca" (48). Ilustre historiador 

paulista esclareceu-nos quanto ao modo de por em pratica o men- 
cionado "escriipulo". O candidate ao casamento punha-se nu em pe- 

lo e era atentamente examinado pelo pai da jovem. Se aparecessf1 

alguma "macula" de mestigamento, comprovando as informagoes ob- 
tidas por outra via, o candidate estava naturalmente descartado. Ou- 

tros informes, que nos dispensamos de transcrever aqui, comprovam 

que as transgressoes provocavam discordias graves, as vezes tragicas 

zer confusoes mais ou menos ingenuas. Um bom exemplo disso sao as 
interpretagoes de Donald Pierson, um socldlogo de sdlida formagao cien- 
tifica e totalmente respeitSvel, que lidou com a referida questao pr^- 
ticamente no nivel de consciencla social dos "brancos" brasileiros dos 
circulos dirigentes (veja-se: Brancos e Pretos na Bahia, Companhia Edl- 
tdra Nacional, Sao Paulo, 1945, cap. XII, esp. pp. 407 e sets.). 

<48) — Maria Paes de Barros, No tempo de Dantes, op. cit,, p. 114. 
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e insuperaveis. Mesmo Lowrie, que reuniu observagoes sobre uma 

fase em que tais costumes eram observados com menos intransigen- 

cia, assinala com argiicia: "Os membros da classe superior revelam, 

em palestra, oposigoes as unioes legais com aqueles individuos. Se se 

consultam os paulistas sobre a existencia do preconceito racial, res- 

pondem eles, em geral, negativamente. Parece crenga popular ser o 

preconceito racial indesejavel, prejudicial. Nao obstante, argiiidos 

indiretamente, os membros da classe media e alta denunciam a exis- 

tencia do preconceito racial, mormente no que se refere ao casamen- 

to" (49). E' que o casamento representava o reconhecimento ou a 

legitimagao expresses da absorgao do "preto" ou do "mestigo" pelo 

nivel social em que ele se realizasse. file suscitava, por isso, uma 

resistencia ainda mais violenta que a aceitagao do "negro" em ocupa- 

goes relativamente conspicuas e privilegiadas. No fundo, tratava-se 

de impedir a mobilidade social vertical — a passagem do "negro" 

para a condigao de "gente" ou de "pessoa respeitavel". Alfredo Ellis 

Junior caracteriza com notavel franqueza esse estado de coisas. "En- 

tretanto, o negro, escravo de ontem, ainda inspira ao paulista uma 

certa aversao. Com isso ele se recusa em comungar no mesmo sangue 

e partilhar do mesmo lar". "Nas camadas sociais mais altas pode-se 

mesmo afirmar que o negro nao abriu fenda por onde penetrasse. 

Apesar de liberal e plastico, o paulista sempre conservou em fer- 

mento, desde o tempo da escravidao, a semente de um velho espirito 

de afastamento contra o negro". "Nao e esse sentimento filho de um 

odioso preconceito, que nos Estados Unidos se materializa em perse- 

guigoes infrenes, vingangas crudelissimas e reagoes barbaras. E* an- 

tes pouca atragao, no que entra uma dose de piedade por essa es- 

tirpe, bem como desejo de nao se misturar com gente de quern se 

guarda a visao de principals antagonistas dos quadros do cativeiro e 

dos cenarios de miseria social e fisiologica depois de 1888, coisas que 

a arrastam para um declive forte de um exterminio rapido" (50). 

Em suma, prescrigoes e proibigoes que afetavam, simultaneamen- 

te, a "cor" e a "posigao social" continuaram a ser postas em pratica 

depois da desagregagao do regime servil e do sistema de castas. De 

acordo com nossas interpretagoes, tal sucedeu porque as relagoes 

raciais nao se alteraram com o mesmo ritmo que a estrutura social 

da sociedade inclusiva. O padrao vigente de dominagao patrimonia- 

lista manteve-se alem do desaparecimento do contexto historico-so- 

cial que o engendrara. Mas, porque isso sucedeu numa cidade coma 

^49)   g. H. Lowrie, "O Elemento Negro na Populagao de Sao Paulo", op. cit^. 

(50)  Alfredo Ellis Junior, Popula^oes Paulistas, op. cit., trechos extraidos das 
pp. 98 e 97. 
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Sao Paulo, em que o desenvolvimento da ordem social competitiva 
foi tao rapido e os "brancos da plebe" furtaram-se tao depressa aos 
inconvenientes do mandonismo ao velho estilo? A resposta parece 

obvia. A resistencia a democratizagao dos comportamentos, das prer- 
rogativas e dos direitos ou garantias sociais das antigas elites na es- 

fera racial procedia das linhas de "cor". Onde estas nao embaraga- 
ram o processo, a mobilidade social vertical foi mais suave, rapida 

e completa. A situagao historico-social descrita permite esclarecer, 
assim, a natureza das fontes da oposigao a ascensao socio-economica 

do negro e do mulato. Atras de exigencias socio-dinamicas assimila- 
cionistas, aninhavam-se disposigoes nitidamente favoraveis a uma or- 

denagao racial nao-igualitaria, que conservasse o status quo na es- 

fera racial ou que, pelo menos, tolhesse a livre operagao de certas ten- 

dencias integracionistas, de inevitavel teor igualitario. 

losses resultados obrigam-nos a debater duas outras questoes. 

Primeiro, dadas as referidas exigencias socio-dinamicas, qual era o 

sentido da hostilidade com que eram recebidas as manifestagoes os- 
tensivas do preconceito e da discriminagao raciais? Segundo, a mis- 

cigenagao seria, de fato, como muitos supoem, um indice da ine- 

xistencia do preconceito e da discriminagao raciais? O exame da pri- 
meira questao e, por assim dizer, sociologicamente crucial. Dele de- 
pende a compreensao de aspectos deveras obscuros e ainda hoje mal 

interpretados da realidade racial brasileira. A segundo questao nao 

apresenta identica importancia teorica. Nao so ja se sabe que a 
miscigenagao desenvolveu-se na sociedade brasileira independente- 

mente da neutralizagao de tais sentimentos (51), como o tema se acha 

esclarecido com relagao a esse periodo de expansao da sociedade pau- 
listana (52). No entanto, ha grande conveniencia, para o entendi- 

mento global da situagao de contacto, em retomlar o assunto, nos li- 
mites da presente discussao. 

Quanto a primeira questao, parece fora de duvida que a hosti- 

lidade declarada contra as manifestagoes abertas de preconceito e 

de discriminagao raciais possuiam significado e fungao sociais ana- 

logos as proibigoes que pesavam sobre tentativas de organizagao au- 

tonoma das "pessoas de cor". Desse ponto de vista, ela nao seria, em 
si mesma, indice de impulsoes "igualitarias" e "democraticas" de 

comportamento racial. Mas, ao contrario, ligar-se-ia, estrutural e 

(51) — Como escreve Antonio Candido de Mello e Souza: "o convxvio sexual com 
as mulheres nao extinguia o preconceito de cor, que ocorreu no Brasil 
de maneira acentuada na Colonia e depois" (A Familia Brasileira, Ms., 
trecho extraido das pp. 2-3; publicado em ingles, in T. Lynn Smith e A. 
Marchant, Brazil; Portrait of Half a Continent, loc. cit.). 

152) — Cf. R. Bastide e F. Fernandes, Brancos e Negros em SSo Paulo, op. cit., 
pp. 129-130 e 148-150. 
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funcionalmente, aos mecanismos que dissolviam e dissimulavam aque- 

les sentimentos e praticas sociais atraves de atitudes e comportamen- 

tos regulados pelo padrao tradicionalista e assimetrico de relagao ra- 

cial. Entenda-se, porem, que aqui nao entram em jogo apenas as 

regras de polidez e de decoro, do cddigo etico senhorial. Tais regras 

proscreviam a eclosao dos sentimentos intimos e a identificagao ex- 

terior das agoes discriminativas, sem desaprova-las. De tao arraiga- 

das, ainda em 1950, por exemplo, inspiravam mogao, destinada a 

divulgagao, pela Uniao Democratica Nacional: "Preconceitos de raga 

ou de cor, cada qual os tera no seu foro intimo ou no recesso do lar. 

O que a ninguem e licito e projeta-los exteriormente, contra homens 

de outras etnias ou de outra pigmentagao, com atentado aos ideais 

e sentimentos de fratemidade humana" (53). Tamjbem esta em cau- 

sa o aparato tecnologico da sociedade patrimonialista. As tecnicas de 

prevengao, controle e aproveitamento construtivo dos conflitos eram 

toscas e pobres. Por isso, reinava grande temor diante de fricgoes 

cujas consequencias parecessem imprevisiveis e receio bem defini- 

do de sair da rotina, dos ajustamentos aprovados e regulados pelas 

tradigoes. Desaprovava-se o comportamento desabrido do "branco" 

pelas mesmas razoes que se proscrevia as tentativas de arregimenta- 

gao coletiva dos "negros". Ambas acarretavam (ou poderiam acar- 

retar) ameagas potenciais a "paz social", ao equilibrio das acomoda- 

goes raciais imperantes. Sob este aspecto, pois, a politica assimila- 

cionista e integracionista estava dinamicamente confinada pela 

impulsao fundamental de resguardar e de fortalecer as formas de 

estratificagao racial herdadas do passado, com todas as desigualda- 

des ou privilegios "odiosos" que ela sancionasse. 

Quanto a segunda questao, os dados expostos, aqui e ali, na pre- 

sente parte deste capitulo, ilustram claramente que a miscigenagao 

nao era, por si mesma, um meio universal de classificagao e de as- 

censao sociais do negro e do mulato. Ela tendia a ocorrer, avassala- 

doramente, fora dos quadros e das protegoes legais do casamento. 

Acima, transcrevemos trechos da historia da vida de J., que mos- 

tram como ele conheceu seu pai, "branco" de famllia tradicional, o 

afastamento e as desconfiangas que pontilhavam suas relagoes etc.. 

6sse caso cruel con tern significagao tipica: as unices ilicitas produziam 

rebentos renegades pelos pais e, com freqiiencia, abandonados pela 

mae. A miscigenagao amparada pela lei raramente abrangia pessoas 

de niveis sociais diferentes. A estagnagao economica fez com que, 

desde o ultimo quartel do seculo XVIII, ocorressem casamentos de 

mogas de famflias locais importantes com adventicios ricos, mas de 

(53) — Cf. O Estado de Sao Paulo, 27-VIM950. 
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"pureza de sangue" duvidosa (54). A prosperidade introduzida pela 
expansao do cafe revitalizou o "orgulho racial" dos paulistas "de 

prol", restabelecendo velhas praticas de escolha dos conjuges e redu- 

zindo o intercasamento a casos esporadicos. No nivel social inferior, 

doutro lado, se ele se desse, nao podia redundar em melhoria da clas- 

sificagao social. Os casos de F. e de G., mencionados acima, ilus- 
tram alternativas distintas. Se os frutos dessas unices encontrassem 
amparo permanente, pela adogao da crianga por alguma familia tra- 

dicional, o menor poderia contar com algumas oportunidades melho- 
res, enquanto durasse a condigao efemera e ambigua de "filho de 

criagao". Caso contrario, teria de contar consigo proprio e possuii 
um talento especial para conquistar, por si mesmo, uma posigao na 

sociedade. Portanto, nao se pode afirmar, com relagao a Sao Paulo, 

que a miscigenagao operasse como agenda de ascensao social. Acres- 
ce que ela tambem nao concorria (ou concorria em escala reduzida) 

para alterar as atitudes, os comportamentos e as avaliagoes raciais. 

Com freqiiencia, o mecanismo de aceitagao favorecia apenas o indi- 

viduo envolvido. Se houvesse resistencia ao casamento, por exemplo, 
passadas as peripecias ligadas aos primeiros anos de afastamento, re- 

definia-se o "marido" da filha, da irma ou da sobrinha, sem que isso 

afetasse em nada os demais julgamentos etnocentricos. Uma das pes- 
quisadoras registrou o caso pitoresco de um anciao de familia ilustre, 

mas na qual houvera alguns casamentos mistos, que sustentava, "de 

arvore genealogica na mao, que na sua familia nao havia uma gota 
sequer de sangue preto". 

Os dados coligidos sugerem que a miscigenagao, fora dos qua- 

dros legais ou dentro deles, se dava: 1.°) apesar do preconceito de 

cor; 2.° )e sem modificar as atitudes preconceituosas dos agentes en- 

volvidos e dos seus parentes. A razao disso e simples. As atitudes que 
alimentavam o preconceito de cor nasciam de conyicgSes arraigadas, 

continuamente fortalecidas por convengoes ou por tradigoes seculares. 

A propria miscigenagao podia ser concebida como uma artimanha para 

diluir o "negro" entre os "brancos da plebe". Eis o que nos asseverou 

uma informante de mentalidade tradicionalista tlpica: "considero o 

preto inferior ao branco e esta por isso predestinado a desaparecer. file 
mistura-se com o branco atrasado que esta a sua altura moral, intelec- 
tual. Alias isso mostra que o problema da cor prende-se tambem a in- 
ferioridade social do homem de cor pela ignorancia, atraso, etc." A co- 

(54) — Frei Caspar da Madre de Deus (c£. Memdrias para a Histdria da Capi- 
tania de Sio Viceinte, op. cit., p. 168) refere-se explicitamente a essas 
unices, ligando-as A crise produzida pelo decreto de liberdade dos fndios. 
Atravds das indicaQoes biogrdficas fornecidas por Azevedo Marques e por 
Silva Leme, doutro lado, d posslvel rastrear casos andlogos, ocorridos 
posteriormente. 
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notagao exclusivista as vezes desaparece, deixando porem a convicgao 

basica de que o "branqueamento" constitui, por si mesmo, uma eleva- 

gao". "O melhor que podemos fazer, disse outro informante nesse senti- 

do, e continuar a trata-los [aos pretos] com bondade, pois nao tem cul- 

pa disso [serem degenerados], e ir, aos poucos, absorvendo-os, pois 

se os deixarmos isolados eles nunca melhorarao". Doutro lado, ha- 

via e ainda ha uma tendencia a nao maldizer as unioes mistas, le- 

gais ou nao, por temor de que viessem a "acontecer" na propria fa- 

milia. Assinalamos dois testemunhos dessa natureza: 1) "Eu so digo 

que a senhora nao deve cuspir para o alto. Depois pode cair na sua 

boca*'; 2) "Nao deixaria filha ou irma casar-se com preto, do mesmo 

modo que eu nao me casaria, pois as questoes qqe teria de enfrentar 

na sociedade nao compensariam, provavelmente, as alegrias con- 

jugais — mas e bom nao falar "desta agua nao beberei". Existia 

tambem quern atribuisse as qualidades do "mulato" a heranca bio- 

logica do "branco": "os mulatos sao mais inteligentes que os negros 

por terem sangue branco". Por fim, individuos que aceitavam a mis- 

cigenagao como um direito, repeliam-na pessoalmente; enquanto que 

outros a poriam em pratica, se nao tivessem de enfrentar fortes re- 

provagoes. Assim, um informante declarou que "deve ser lembrado o 

lado etico da questao", revelando-se "francamente pela miscigena- 

cao" e "considerando-a uma necessidade". No entanto, "nao deixa- 

ria filha ou irma se casar com preto, por causa do lado intelectual, 

ou seja, por causa da inferioridade cultural que possuem" e ele pro- 

prio "nao se casaria nem teria por amante uma negra". A outra al- 

ternativa e ilustrada pelo seguinte caso, mais ou menos freqiiente: 

"O maior sentimento de minha vida foi justamente por uma pessou 

de cor — uma mulata, educada, fina, direita. Eu tinha 27 anos e 

ela 23. Gostei muito dela e queria me casar com ela. Nao deu certo.. 

Coisas da vida. Tinha prazer em passear, em.sair com ela. Minha 

familia toda achou ruim. Nao procuraram atacar de frente meus 

sentimentos porque eles sabiam que nao adiatava . Eu nunca aceitei 

ideias alheias e nunca deixei ninguem interferir na minha vida. A 

oposigao era velada, a senhora sabe... Um jeito de ca^oada, uma 

ironia, um modo de olhar... " "Nunca levei a moga em minha casa. 

Conhecendo como conhecia o preconceito deles, achei melhor nao 

apresenta-la a minha familia porque ela poderia sentir no tratamen- 

to deles qualquer desprezo e ficar magoada .Muitas vezes pensei em 

atacar a situagao de frente, em discutir com eles, e mostrar que nao 

tinham razao, que nao ha nenhuma vergonha de ser desta ou daquela 

cor. Nao sei porque nao o fiz. No intimo eu sabia que eles nao mu- 

dariam e se fossem apresentados a ela, poderiam demonstrar algu- 

ma coisa e ela ficaria magoada. A senhora sabe como sao essas fe- 
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ridas que nao aparecem, que seguem a gente, que nao curam e de- 
pois nos machucam pela vida toda. A coisa acabou naturalmente, 

como acabam as coisas da vida, sem a gente saber..O proprio "ne- 

gro'7 internalizou essas representagoes, vendo na miscigenagao uma 

saida para o desaparecimento biologico e para a supressao das dis- 

distingoes sociais. Um informante negro afirmou, textualmente: Ha- 

vendo mistura racial, ao fim de certo tempo todos ficarao iguais. 
Assim acaba tudo quanto e preto". A expectativa de que o cruza- 

mento contribui para melhorar a condigao dos descendentes, pelo 
menos, e generalizadissima. Eis um exemplo: "Acho que as ragas 

deveriam se misturar para terminar com a distingao de cor, O ca- 

samento, quando nascem filhos quase brancos melhora a situagao 

dos filhos, mas nao a dos pais, porque os filhos desprezam depois os 

pais, envergonham-se do pai preto". As disputas podiam ir alem. Um 
rapaz "moreno" casou-se com uma moga de familia tradicional. Al- 
guns parentes dela demonstravam que o encaravam como "negro" 

Um tio dela dizia que ele e as irmas eram, "negros"; "para mini, 

quem escapa de branco e negro". As irmas dele ficavam aborrecidas 

e depois frizavam nas conversas com outras mulheres, que "nao eram 

negras". "Nao vem que o nosso cabelo e liso. Preto nao tern cabelo 

liso". No conjunto, esses dados demonstram que a miscigenagao, 
mesmo sancionada legalmente, amoldava-se ao contexto moral das 

avaliagoes predominantes na sociedade inclusiva. 

Por fim, restaria estabelecer como a situagao historico-social de 

mudanga interferia na reelaboragao dessa ideologia racial como um 
todo. Varies informantes asseveraram que a "prosapia" e o "orgulho 

racial" foram se atenuando aos poucos. Alguns chegaram a afir- 
mar que as revolugoes de 1924, 1930 e 1932 teriam contribuido para 
isso. Outros apontaram o comportamento dos proprios "negros" co- 

mo o fator decisive. Ao repelir certas formas de tratamento anti- 

quados, eles teriam forgado os "brancos" a rever seus velhos pre- 

conceitos. Informagoes desse tipo nao nos esclarecem muito, porque 

nao evidenciam quais teriam sido as fontes da liberalizagao do com- 

portamento dos "brancos" e quais seriam seus frutos reais. Parece 

que a consolidagao da ordem social competitiva introduziu, aos pou- 
cos, amplo are j amen to no horizonte cultural das camadas dominan- 

tes, amenizando o clima moral das relagoes raciais. De fato, no fim 

do periodo aqui considerado deixara de haver consenso a respeito de 
"como tratar o negro" nesses circulos sociais. Havia os que se ape- 
gavam a um exclusivismo intransigente e que continuavam a consi- 
derar o "negro" estritamente a luz do velho codigo senhorial. Dai 

saia a impulsao intolerante na observancia da antiga ideologia racial. 
Eram os que torciam o nariz a tudo que parecia indicar que "o preto 



esta virando gente". Eis como esses tipos se representavam a situa- 

(jao de contacto: "Os pretos, por serem pretos, parecem nao se im- 

portarem com a vida. Sao desleixados, muitos se tornam ladroes, 

criminosos, etc., e tem uma moral sexual duvidosa". No entender 

do informante, isso proviria "muito mais da cor que da situagao so- 

cial e economica". Doutro lado, frizou que "nao aceitaria de forma 

alguma um preto para chefe ou superior" e que nos "servigos supe- 

riores" (de chefe, tecnico, professor, etc.) "deve haver separagao 

de cor". Pensava que "devemos dar maiores oportunidades aos pre- 

tos para eles se consolarem de serem pretos". Em contraste, um nu- 

mero consideravel de pessoas comegava a comungar do credo repu- 

blicano, levando para as relagoes raciais uma nova mentalidade. 

Ainda prevaleciam algumas distorgoes na compreensao da natureza 

e das fontes sociais da igualdade entre os homens. Mas, ja aceitavam 

um estilo de combate ao preconceito de cor e a discriminagao racial 

que respondia as exigencias incipientes da democratizagao das rela- 

goes raciais. Dai procedia a impulsao por assim dizer tolerante na 

observancia daquela ideologia racial. Eis algumas passagens de um 

document© realmente expressive (55), no qual o escravo vem des- 

crito como "submisso amigo dos bons senhores" e se advoga o ponto 

de vista humanitario de que "o brasileiro, na altivez de sua dignida- 

de, nao pode recusar a mao ao preto, seu concidadao, se esse preto e 

igualmente digno": "Entre nos, no regime liberal de sociedade mo- 

derna, no regime democratico em que vivemos, o preto esta inte- 

gralmente sujeito aos deveres de cidadao brasileiro, e a aplicagao das 

leis e na exigencia social do cumprimento do dever civico, o preto e 

chamado para trazer a sua contribuigao como homem e comb cidadao. 

Mas, quando se tratou de conceder-lhe um direito correlate ao de- 

ver, entao pretenderam excluir o negro dos postos a que ele podia 

aspirar e pretender no legitimo exercicio de um direito que a propria 

sociedade Ihe concedeu, pela sua lei fundamental!" Em suma, o pre- 

conceito e condenado como "repugnante ao nosso regime democrati- 

co" e as discriminagoes apontadas como praxe "anti-social, anti-de- 

mocratica e desumana" (56). Por duas razoes ainda estamos nos 

limites da antiga ideologia racial. Primeiro, porque os problemas 

humanos do "negro" sao propostos segundo a perspectiva de uma 

consciencia falsa da situagao de contacto racial; segundo, porque os 

(55) — Discurso do Dr. Orlando de Almeida Prado, pronunciado na 13a. reuniao 
ordin^ria da C<kmara dos Deputados e publicado pelos Anais da Camara 
dos Deputados (Vol. I, 1928, p. 346 e sets.), op. cit.; o discurso foi feito 
para elogiar a atitude do executive, cancelando medidas discriminativas 
postas em pr^tica na Guarda Civil e para solicitar atos am logos com re- 
fer^ncia a outras repartigoes. 

(56) — Idem, trechos extrafdos das pp. 351 e 352. 
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juizos praticos partem de um pressuposto fundamental: a condigao 

heteronomica da "raga negra", base material e moral do proprio 

padrao tradicionalista e assintetrico de relagao racial. Por causa da 
primeira razao, os "brancos" de animo mais democratico nao alcan- 

gavam uma visao realista da "situagao racial", apegando-se a con- 

cepgoes logo condenadas como "romanticas" e "inoperantes" pelos 

lideres dos movimentos sociais no "meio negro". Em virtude da ul- 
tima razao, a identificagao com o negro e o mulato era mais emo- 

cional que refletida e racional, o que favorecia, singularmente, quer 

a ignorancia dos problemas reais da "populagao de cor" da cidade, 
quer a indiferenga perante as medidas especiais que o controle des- 

ses problemas exigiria. 
Por ai se ve que, mesmo no fim do periodo considerado, as dis- 

posigoes e as reagoes efetivamente "democraticas" e "igualitarias" 
eram largamente solapadas e neutralizadas pela ideologia racial do- 

minante. Ate quando se propunha agir como um igual, o "branco" 
nao conseguia varar as barreiras do isolamento socio-cultural, nao 

descobria o "negro" nem atinava com suas necessidades pungentes. 

Ainda assim, as impulsoes favoraveis a maior compreensao e tole- 
rancia raciais tiveram enorme importancia socio-dinamica na cena 
historica. Elas quebraram, de modo irreparavel, o consenso monoliti- 

co da "raga branca" quanto a legitimagao e a defesa da dominagao 

racial autoritaria. Doutro lado, tornaram o ambiente menos hostil 
a livre discussao e a luta, encetada pelos proprios "negros" atraves 

de seus movimentos sociais, contra as iniqiiidades mais clamorosas 

dessa forma de dominagao racial. Enfim, se a ordem social competi- 

tiva nao possuiu suficiente vitalidade para absorver os velhos pa- 

droes senhoriais de relagoes entre "brancos" e "negros", ela pelo me- 

nos alargou o horizonte cultural dos homens, abrindo novas pers- 
pectivas a democratizagao dos direitos e garantias sociais na cole- 

tividade. 
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Capitulo 4 

OS MOVIMENTOS SOCIAIS NO "MEIO NEGRO" 

INTRODUCAO: 

Os resultados da analise desenvolvida na primeira parte deste 

trabalho mostram que as transformagoes historico-sociais, que al- 
teraram a estrutura e o funcionamento da sociedade, quase nao afe- 

taram a ordenagao das relagoes raciais, herdadas do antigo regime. 

Ela perpetuou-se com suas principals caracteristicas obsoletas, man- 

tendo o negro e o mulato numa situagao social desalentadora, inlqua 

e desumana. No fundo, essa situagao acarretava nao um, mas dois 

grandes dilemas sociais. Primeiro, havia o dilema da absorgao da 

"populagao de cor" as formjas de vida social organizadas imperantes 
na ordem social competitiva. O estado de miseria, de desorganizagao 

e de abandono, em que vivia a maior parte dessa populagao, precisa- 

va ser combatido e superado. E' provavel que ai nao estivesse o pior 
aspecto da condigao humana oferecida ao "negro" na era da civiliza- 

gao industrial. Contudo, nele se achava, sem duvida ou disfarce pos- 
sivel, o lado mais pungente e perigoso do "drama da raga negra". Se- 

gundo, havia o dilema do "preconceito de cor" ou seja, no que isso 

significa na sociedade brasileira, da perduragao da velha associagao 

entre cor e posigao social infima, a qual excluia o "negro", de modo 

parcial ou total (conforme os comportamentos e os direitos sociais 
considerados )da condigao de gente. Enfim, o dilema que nascia das 
resistencias abertas ou dissimuladas, mas todas muito fortes, em ad- 

mitir-se o negro e o mulato em pe de igualdade com os "brancos". 

Enquanto tal dilema subsistisse, mesmo o padrao de democracia ine- 

rente a sociedade de classes numa economia capitalista seria impra- 

ticavel. Ocorria uma perversao insidiosa do regime, que trazia con- 
sigo riscos potenciais para a diferenciagao e o equilibrio da ordem so- 
cial competitiva. 

Enfrentar os dois dilemas era algo historicamente crucial, pois 

nenhuma sociedade pode ficar imune, indefinidamente, as conse- 
quencias perturbadoras de inconsistencias tao graves. A situagao hu- 

mana do negro e do mulato, nas duas diregoes apontadas, traduzia 
materialmente e simbolizava moralmente a propria impossibilidade 

da sociedade de classes. Nesse sentido, o destino do ex-agente do tra- 
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balho escravo surgia identificado com a exiquibilidade das bases ma- 

terials, juridico-politicas e morals do novo regime. Enquanto o ne- 

gro e o nrulato nao fossem plenamente absorvidos, a ponto de deixa- 

rem de contar como um setor deteriorado da coletividade e de serem 

positivamente aceitos como "iguais", os principios que ordenam e 

legitimam a ordem social competitiva nao passariam de meras fala- 

cias — validos para uns, inexequlveis ou praticaveis as meias para 

outros. 

Em suma, ambos os dilemas impunham-se como anomalias so- 

cials, a serem progressivamente superadas, se se quisesse garantir a 

expansao e a integragao normals da ordem social competitiva. Tor- 

nava-se urgente qualquer especie de reagao societaria, que extermi- 

nasse as referidas anomalias e favorecesse a emergencia gradual de 

uma ordem racial ajustada ao cosmos economico, social e politico da 

sociedade de classes .Essa reagao, como nao podia deixar de suceder, 

partiu dos segmentos "espoliados" ou "prejudicados" da coletividade. 

Sob os olhos impassiveis, perplexos ou hostis dos "brancos", ergueu- 

se o "protest© negro,% como o "clarim da alvorada", inscrevendo nos 

fastos historicos da cidade os prodromes da Segunda Aboligao. Como 

process© historico, portanto, esta se enquadra no context© das in- 

quietagoes e esperangas politicas, que culminaram com a revolugao 

de 1930. Durante o primeiro quinqiienio do segundo quartel deste 

seculo avolumaram-se de tal mod© a amargura e a insatisfagao da 

"populagao de cor", que brotaram, espontaneamente, varios mov.- 

mentos de tomada de consciencia, de critica e de repulsa ao duro des- 

tino a que se viram relegados os "homens de cor". Em virtude da 

propria situagao historica do negro e do mulato, a rebeliao que se 

ensaiava nao possuia o carater de uma revolugao contra a ordem social 

estabelecida. Tratava-se de uma insubordinagao surda e insufoca- 

vel contra as debilidade mais profundas do sistema de relagoes ra- 

ciais, as quais se prendiam antes a persistencia camuflaua do antigo 

regime que as injustigas flagrantes dessa ordem social. Explica-se, 

assim, porque os "negros" nao se colocaram contra ela. Ao contrario, 

admitiram abertamente que ela satisfazia a seus anseios de seguran- 

ga, de dignidade e de igualdade sociais, advogando apenas que ela 

tambem valesse para eles. Desse angulo, os episodios relacionados 

com os referidos movimentos sociais marcam o retorno do negro e 

do mulato a cena historica. Agora, eles repontam como uma especie 

de vanguarda intransigente e puritana do radicalismo liberal, exi- 

gindo a plena consolidagao da ordem social competitiva e do modelo 

correspondent© de organizagao democratica das relagoes entre os ho- 

mens. Insurgem-se, literalmente, contra as iniqiiidades e as impu- 

rezas historicas do regime, propugnando que a sociedade aberta nao 
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fosse fechada para ninguem e muito menos para um contingente ra- 

cial. Por conseguinte, os movimentos que organizam, aflrmam-se, 

historica, politica e moralmente, como as primeiras grandes tentati- 
vas coletivas de corregao substancial das contradigoes existentes en- 

tre o substrate legal e a realidade social implantados atraves do abo- 

licionismo e da experiencia republicana . Arrogando-se a solugao de 

problemas ignorados ou descurados pelas elites no poder, o negro e 
o mulato chamaram a si duas tarefas historicas: de desencadear no 
Brasil a modernizagao do sistema de relagoes raciais; e de provar, 

praticamente, que os homens precisam identificar-se, de forma Integra 
e consciente, com os valores que encarnam a ordem legal escolhida. 

Pela propria natureza das coisas, essa "revolugao dentro da or- 
dem"1 e para a "pureza e a normalidade da ordem" estava destinada 

ao malogro. Mesmo contentando-se em ficar dentro dos limites da 

ordem social estabelecida, pretendendo apenas expurga-la de ele- 

mentos ou de influencias condenaveis a luz dos mores eni vigor, o 
"negro" jamais poderia ter exito sem a compreensao, a cooperagao 

e a solidariedade do "branco". Por isso, os movimentos vao eclodir 

e desaparecer ou diluir-se em certas instituigbes antes de alcanga- 
rem seus fins ultimos e de preencherem as fungos historico-sociais 

revolucionarias, a que se consagravam. Ainda assim, impoe-se cui- 
dar deles com toda a atengao possivel. De um lado, porque repre- 

sentam os unicos mecanismos de reagao societaria consistente aos 

dilemas sociais criados pela situagao de contacto racial, imperante 

na cidade de Sao Paulo. De outro, porque eles constituem uma im 

pressionante faganha historica, na luta pela modernizagao da socie- 
dade brasileira no presente. Neste capitulo, procuraremos enumerai 
os principais fatores, condigoes ou efeitos correlacionados a manifes- 

tagao desses movimentos. E tentaremos, em seguida, focalizar a con- 
tribuigao que eles trouxeram a percepgao e a condenagao, sem sub- 

terfugios, da realidade racial existente em Sao Paulo e no Brasil. 

1) Manifestagao e Objetivos dos Movimentos Sociais: 

A inquietagao, que comega a ganhar corpo pelos fins da I Grande 

Guerra, e os movimentos sociais, que se esbogam a partir da segunda 

decada deste seculo, marcam o inicio da participagao do negro e do 
mulato, como e enquanto tais, na historia moderna da cidade. Aos 

poucos, a situagao de miseria, o tratamento diferencial e o isolamen- 

to irao provocar um doloroso processo de auto-afirmagao e de pro 
testo, que projetara o "homem de cor" no cenario historico, como 

agente de reivindicagoes economicas, sociais e politicas proprias. O 

sentido dessas reivindicagoes e bem conhecido. Correspondendo an- 
siosamente as expectativas assimilacionistas da sociedade inclusiva. 
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as inquietagoes e os movimentos sociais amiparam-se sob o signo de 

uma revolugao moral, files nao vao contra a ordem economica, social 

c politica estabelecida. Mas, contra a especie de espolia^ao racial 

que ela acobertava, gragas aos mecanismos imperantes de acomoda- 

gao entre "negros" e "brancos". Por isso, ao contrario do que pensa- 

vam os circulos dirigentes das camadas dominantes, tratava-se de 

uma rebeliao de cunho nitlda e expressamente integracionista (1). 

Os negros e os mulatos nao ameagavam a ordem social instituida pe- 

la Aboligao e pela Republica, pois nem chegavam a por em causa os 

fundamentos materiais e morais em que ela repousava. Partiam c'e 

dois pressupostos; 1.°) que essa questao fora resolvida no ambito da 

situagao de interesses e dos valores da "raga domanante"; 2.°) qut 

uma minoria desorganizada e impotente, como a "populagao de cor", 

devia concentrar-se na luta pela conquista efetiva das oportunidades 

e garantias sociais legalmente consagradas pelo regime vigente. Em- 

penhavam-se, portanto, em abolir distingoes sociais que se conver- 

tiam, automaticamente, em privilegios raciais e em alcangar, a curto 

prazo, igualdade economica, social e politica perante os "brancos". 

O teor revolucionario dessas inquietagoes e movimentos sociais ob- 

ietiva-se na disposigao de opor-se contra a persistencia indefinida 

do antigo regime no piano das relagoes raciais. Admitia-se e aceitava- 

se a ideologia economica, juridica e politica dos circulos dirigentes 

da "raga dominante". Pretendia-se que ela fosse aplicada com equa- 

nimidade e de modo integro, de maneira a proscrever-se tanto a de- 

formagao quanto as inconsistencias da ordem social competitiva. 

Em suma, o negro e o mulato surgiam como os campeoes da "revolu- 

cao dentro da ordem". Exigiam a concretizagao e a plena vigencia 

dos principios e dos valores em que se fundava, legalmente, o equi- 

librio da ordem social estabelecida. Por essa razao, eles se conver- 

teram em agentes historicos e evidenciam como as camadas popu- 

lares, mantidas a margem do processo politico na sociedade estamen- 

tal e de castas, emergem nas pugnas ligadas a instauragao e a con- 

solidagao do estilo democratico de vida. Em busca de uma situagao 

de classe, ou seja de um estatus dotado de certa autonomia social, 

eles passam a contar como elementos ativos no desenvolvimento da 

sociedade de classes. 

(1) —■ Se adotassemos a classificagao das minorias, proposta por Louis Wirth, 
a luz da natureza desses movimentos os negros e os mulatos constituiam 
uma "minoria assimilacionista" (ver "The Problem of Minority Groups", 
Community Life and Social Policy, Selected Papers by Louis Wirth, The 
University of Chicago Press, Chicago, 1956, pp. 237-260; publicado pr§via- 
raente em R. Linton, org.. The Science of Man in the World Crisis, Co- 
lumbia University Press, New York, 1945, pp. 347-372; e transcrito por 
R. H. Turner e L. M. Killian, Collective Behavior, Prentice-Hall, Inc., En- 
glewood Cliffs, N. 5, 1957, 321 e sets.). 
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Nao nos interessa proceder, aqui, a um levantamento exaus- 

nivo das circunstancias historicas que cercaram semelhante proces 

•so socio-cultural. Basta-nos atentar para aquilc que e, ao mesmu 
tempo, essencial e especifico na manifestagao e desenvolvimento do 

"protesto negro", em si mesmo uma tentativa, frustrada historica- 

mente, de consumar a propalada Segunda Aboligao. Desse angulo, 

impoe-se analisar: 1.°) os incentivos historico-sociais e os requisito? 
psico-sociais ou socio-culturais, que lograram concretizar-se obje- 

livamente, os quais nos permitem compreender como e porque tais 
movimentos se tornaram viaveis; 2.°) as principals ocorrencias, his- 

toricamente significativas, que marcam e delimitam a atualizagao 

desses movimentos; 3.°) os obstaculos historico-sociais, inerentes a 
organizagao da sociedade inclusiva e a situa^ao do "meio negro", que 
explicam a descontinuidade, as inconsistencias e a frustragao final 

<ios movimentos em questao; 4.°) as fungoes socials construtivas que 

eles conseguiram preencher, em termos da integragao do negro e do 

mulato a sociedade de classes, como ela se expandiu e tende a expan- 

<3ir-se na cidade de Sao Paulo. 

De acordo com os resultados das analises feitas nos dois capi- 
tulos precedentes, varies fatores concorreram, simultaneamente, pa- 

la impedir que a "populagao de cor" da Capital desenvolvesse qual- 
quer especie de reagao conjugada e consciente aos problemas so- 

ciais que a afligiam. De um lado, o pauperismo e a anomia social 
conduziam a desilusao coletiva e ao desalento cronico. De outro, a 

preponderancia da "raga branca" operava-se de modo a manter os 
modelos arcaicos de ajustamento racial, com todos os onus que eles 

envolviam para o "negro", da passividade a percepgao deformada da 

realidade. Nao obstante, a urbanizagao intensa e rapida iria desenca- 
dear mudangas profundas no estilo de vida social, nas relagoes huma- 

nas e na mentalidade dos homens, convertendo a cidade de S. Paulo no 

principal centre de modernizagao tecnologica e institucional, de se- 

cular! zagao do pensamento, de propagagao de novas ideologias, de 

agitagao social e de democratizagao gradativa dos comportamentos 
politicos existente no cenario bcasileiro. Por isso, quando se da o 

surto industrial associado a primeira decada deste seculo, com ele 
emergem tendencias sociais inovadoras consideraveis e irreversiveis. 

A "plebe" transforma-se, desordenadamente, por efeito da proletarl- 
zagao, em "operariado", firmando-se, aos poucos, modelos de aco- 
modagao social tipicos das sociedades de massas. Ao mesmo tempo, 

os clrculos dirigentes das camadas dominantes perdem, gradualmen- 
te, a faculdade de agir segundo padroes autoritarios e discriciona- 
rios em assuntos de interesse coletivo, sendo crescentemente forga- 

4os a levar em conta as opinioes e as pressoes de grupos destituidos 
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de qualquer expressao na antiga estrutura de poder. O conflito pas- 

sa a ser usado regularmente, entao, por estes grupos: primeiro, de 

forma timida e vacilante, depois com certa desenvoltura, como o 

atestam as reivindicagoes e as greves operarias dessa epoca (2). 

Nesse contexto, a situagao historico-social era propicia ao sala- 

pamento aberto e continuo da forma tradicional de acomodagao e de 

dominagao racials. O "meio negro" nao permaneceu imune e indi- 

ferente a tais acontecimentos. Ligou-se como podia ao clima geral 

de fermentagao de ideias, de ebuligao social e de renovagao poiitica. 

Por volta do fim da I Grande Guerra e desde o comego da segunda 

decada formaram-se, em seu seio, pequenos micleos de equaciona- 

mento autonomo e critic© do "problema do negro". Apesar das limi- 

tagoes insanaveis, decorrentes da desorganizagao social permanentor 

da incapacidade de cooperagao em fins coletivos proprios e da inex- 

periencia poiitica quase total, um pugilo de pioneiros conseguiu aba- 

lar a apatia do "meio negro". 6les empenharam-se em projetar o 

negro e o mulato nessas tendencias globais e tiveram exito em tres 

pontos. Suscitaram um novo estado de espirito, que polarizou as as- 

piragoes integracionistas e assimilacionistas em diregoes reivindica- 

tivas de teor igualitario. Despertaram o interesse pelo conhecimento 

objetivo da "realidade racial brasileira", como condigao de esclareci- 

mento da "populagao de cor" e de sua atuagao consciente na cena 

historica. Mobilizaram o "elemento negro", tentando inseri-lo, dire- 

tamente, no debate e na solugao dos "problemas raciais brasileiros" 

o que representava, em si mesmo, um acontecimento revoluciona- 

rio. Ouvia-se, por fim, o clamor da "gente negra", soando, pela pri- 

meira vez, o clarim que convocava todos os homens a cumprirem os 

ideais da fraternidade humana e da democracia racial. 

Dentro desse contexto geral, que desencadeava as principals im- 

pulsoes inconformistas e funcionava como uma especie de regulador 

das aspiragoes igualitarias universais das camadas populares, e pos- 

sivel discernir certos incentivos historico-sociais especificos, que ti- 

veram importancia dinamica topica ou que agiram localmente na 

fomentagao dos movimentos sociais no "meio negro". Gragas ao le- 

vantamento a que procedemos, conseguimos identificar os incenti- 

ves historico-sociais dessa natureza, que parecem ter exercido in- 

fluencias mais ou menos decisivas. 

Entre esses incentivos, o mais marcante diz respeito a reacao do 

negro e do mulato ao bloqueamento a que se viam reduzidos pela 

sociedade inclusiva. A massa da "populagao de cor" esbarrava con- 

tra dificuldades sucessivas as aspiragoes de classificagao social; era 

^2) — Conforme, b respeito, especislrnente Everardo Diss, Historia das Lutas 
Sociais no Brasil, Editora Edaglit, Sao Paulo, 1962, passim. 



quase impossivel conquistar, manter e melhorar um meio de ganh^ 

conspicuo, tanto quanto era impraticavdl faze-lo render, depois do 
conquistado, os mesmos proventos materiais, morals e politicos que 

tais meios proporcionavam aos "brancos". Doutro lado, a elite da- 

quela populagao tinha de apelar para um isolamento degradante, se 
quisesse desfrutar o estilo de vida que estava em, condigoes de atin- 
gir; e precisava por em pratica uma auto-disciplina humilhante, se- 

ja para dissimular as frustragoes que pesavam sobre as geragoes 
adultas, continuamente desapontadas com a anulagao inapelavel dos 

esforgos de ascensao profissional, economica e social, seja para tolher 

a livre objetivagao dos anseios legitimos de mobilidade vertical dps 
geragoes jovens. Aqui se encontrava, portanto, a verdadeira fonte 

social das insatisfagoes, das fricgoes e das tensoes do negro e do mu- 

lato diante dos mecanismos imperantes de ordenagao societaria das 
relagoes raciais. O importante e que a mesma fonte de insatisfa- 

gao, de fricgoes e tensoes abria, coletivamente, a "populagao de cor'' 

da Capital a anseios inoonformistas do mesmo tipo, facilitando, as- 
sim, tanto o aparecimento de uma massa propensa a rebeliao contra 

a ordem racial vigente, quanto o recrutamento de lideres aptos a 

assumirem os encargos praticos e ideologicos dessa rebeliao. Essa si- 

tuagao simplificava enormemente a escolha de objetivos comuns, fa- 

cilmente inteligiveis e compartilhaveis; os processes de proselitismr* 
e de comunicagao simbolica; e a formagao da consciencia de que as 
reivindicagoes do negro e do mulato constituiam niateria de justiga 

social minima, devendo inspirar-se em argumentos puramente eti- 
cos (e nao "racistas" e nem mesmo "segregacionistas" ou "radicalis- 

tas"). 

Outro incentive de cunho moral provinha da emulagao indireta, 

provocada pelo exito economico e social dos "imigrantes", especial- 
mente dos "italianos". Ja mencionamos, de passagem, como as pre- 

ferencias diante do "estrangeiro" e a rapida ascensao que eles con- 
seguiram perturbaram primeiro o escravo e o liberto; e, mais tarde, 

o negro e o mulato livres. Banidos do sistema de trabalho livre e do 

artesanato pela concorrencia do "branco europeu", viam com an- 
siedade e ressentimento as transigoes quase magicas que se oper.i- 
vam no destino de antigos vizinhos nos poroes e nos cortigos. Aos 

poucos, porem, as emogoes e os sentimentos negatives foram sendo 

dominados e sublimados, surgindo um estado de perplexidade que 

logo cedeu lugar a avaliagoes construtivas. Gragas a vizinhanga e, 

principalmente, a convivencia intima no seio de algumas familias 
que abrigavam "menores de cor", formou-se uma compreensao ma- 

dura das "fontes de sucesso do italiano". Assim, aos poucos deixou-se 
de dar relevo a preferencia dos "brancos" brasileiros pelos homens 
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de sua "ra^a", ao favoritismo do Govemo e a assistencia "do consul" 

aos suditos de seus paises, passando-se a percep9ao dos fatores mais 

profundos e ao confront© do estilo de vida do "italiano" com o da 

"gente negra". For essa via, a "populacao de cor" da Capital logrou 

uma visao realista das coisas e comegou a absorver atitudes ou com- 

portamentos tipicos das populagdes migrantes. Nao so "fez justiga ao 

italiano", atribuindo o enriquecimento ao trabalho arduo, a poupanga 

severa e ao anseio de "subir na vida". Foi ao fundo do problema, re- 

lacionando seus padroes de exito com as formas de vida social orga- 

nizada, imperantes entre os "italianos" e outros imigrantes. Essa per- 

cepgao, alcangada mais ou menos quando os movimentos sociais co- 

megaram a germinar, teve enorme significagao dinamica. Ela concen- 

trou a atengao dos lideres desses movimentos naquilo que era essen- 

cial: a absorgao, pelo negro e pelo mulato, de novas tecnicas e insti- 

tuigoes sociais. Entenderam, enfim, que a classificagao na ordem so- 

cial competitiva dependia de certos requisitos psico-sociais e dispu- 

seram-se a conquista-los, pela imitagao dos exemplos fornecidos pe- 

los proprios "brancos". A essa complexa aprendizagem prendem-se 

as palavras de ordem que se formaram, que insistiam no valor da vi- 

da familiar integrada, na solidariedade domestica, no respeito pela 

mulher, na importancia da educagao dos filhos, etc., que langaram a 

"populagao de cor" em uma autentica politica cultural de assimila- 

gao em bloco de complexes socio-culturais a que se mantivera, antes, 

mais ou menos indiferente. Acresce que o paradigma do "italiano" 

era, em si mesmo, estimulante. Tratava-se de pessoas e de grupos de 

pessoas que contaram com o mesmo ponto de partida aparente: o tra- 

balho bragal e indigno, a pemiria dos poroes ou dos cortigos, em su- 

ma, a vida incerta e dificil da grande massa em que se recrutavam 

os que "comiam o pao que o Diabo amassou". O fato deles terem se 

levantado acima desse nivel social e igualado ou superado as prin- 

cipais "familias importantes" da cidade embalava o "homem de cor" 

em novos sonhos. Abria-se a esperanga ou a certeza de que, palmi- 

Ihando com cuidado um caminho analogo, tambem poderia "elevar-se 

do po" criando para si e para os filhos um destine digno, seguro e 

respeitavel. fisse aspecto precisa ser enfatizado e retido, pois a ele 

se prende o deslocamento do eixo de aspiragoes do negro e do mu- 

lato "urbanos". Essa experiencia pressupunha uma opgao realista: a 

escolha de meios adequados para atingir fins acessiveis. O trabalho, 

a poupanga, a solidariedade e o sacrificio, etc. aparecem como ins- 

trumentos por excelencia dos mecanismos de mobilidade ocupacional 

e ascensao social. Mas, acima disso, implicavam numa substituigao 

dos modelos de personalidade ideal. No passado, "subir" significava 

tornar-se igual ao "doutor", ao "senhor", ao "nobre", etc.. Algo que 
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nao levasse a esse desfecho nao merecia considerafjao. Nesta epoca, 

o negro e o mulato comegam a perceber que se poderia "subir" fa- 

zendo servigos modestos e que o fim da trilha exige tenacidade, gra-. 
dagoes e sacrificios previos, sem os quais jamais alcangariam o tope. 

Todas essas ligoes, recebidas pelo intercambio com o "estrange!ro", 

desaguaram na mesma diregao. Alargavam o horizonte cultural da 
"populagao de cor" e levavam-na a converter seus movimentos sociais 
em centres de reeducagao do negro e do mulato para o estilo urbano 
de vida — enfim, para se integrarem na ordem social competitiva e 

assumirem posigoes defensavels na estrutura da sociedade de classes. 

Um terceiro incentive parti a do colapso final da dominagao tradi- 

cionalista e patrimonialista. O desaparecimento do regime escravo- 

crata e senhorial aluira as bases materiais e morais de perpetuagao 

daquele padrao de relagao humana. Paulatinamente, ele deixa de 
ter vigencia plena e indiscutivel entre os "brancos". Contudo, man- 

teve-se durante maior lapso de tempo nas relagoes dos "brancos" 

com os "negros". As razoes desse fato ja foram apontadas nos dois 

capitulos anteriores. Mas, mesmo nessa esfera, o referido padrao de 

relagao entrou em crise progressiva e irreversivel, gragas aos efeitos 
da universalizagao do trabalho assalariado, a consolidagao da ordem 

social competitiva e a industrializagao. Somente em certos "nichos" 

mantinha-se intacta a veneragao irracional pelo "branco" e este nao 

tinha interesse nem contava com meios para revitalizar o patemalis- 

mo, que poderia forjar novas cadeias de dependencia material e mo- 

ral do "negro" em face dos "antigos senhores". O certo e que o pa- 

drao de isolaraento socio-cultural difuso ajudou a quebrar, lenta- 

mente, os unicos focos ativos de subordinagao muda e cega ao "meu 
branco". Rompeu-se o cord5o umbelical com os residues vivos dos 

escombros do antigo regime, compreendendo o "homem de cor" que 

precisava arcar sozinho com as duras tarefas de construir sua posi- 
gao na sociedade. As migragoes internas e a alta mobilidade horizon- 
tal da populagao negra e mulata agiam no mesmo sentido. Aos pou- 

cos, o grosso dessa populagao nao tinha conhecimento nem acesso 
as "familias brancas tradicionais". Portanto, aumentara continua- 

mente o numero daqueles que nao esperavam nem procuravam a so- 

lugao de seus problemas no "meu branco". fbsses, orgulhosamente, 

diziam que "nao aceitavam cabresto de ninguem" e se predispunham 
a viver como pudessem, de acordo com um codigo rustico de indepen- 

dencia diante do "branco". Ao mesmo tempo, a propria estrutura de 
poder da cidade sofria transformagoes profundas. Na terceira ou 

quarta geragoes, as familias ricas de origem estrangeira modifica- 
vam radicalmente sua estrategia de acomodagao, O retorno definiti- 

ve as comunidades ancestrais patenteava-se como verdadeira mira- 
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gem irrealizavel. A ascensao economica e social suscitava, por sua 

vez, novas modalidades de participagao cultural e de especializagao. 

Os avos, os pais e os tios precisavam de substitutes ou de colabora- 

dores com outra formagao, com capacidade para lidarem com os pro- 

blemas administrativos e politicos e com influencia direta na estru- 

tura de poder da sociedade inclusiva. Por isso, estimulavam e com- 

peliam os jovens a abragarem carreiras liberais, langando-os, com apoio 

em suas fortunas, nas carreiras politicas ou na administra^ao piibli- 

ca. Como nada mais deviam ou tinham a temer de "familias tradi- 

cionais poderosas", passaram a competir com elas pelo poder politico. 

Essas alteragoes de conjunto eram acompanhadas conjugadamente, pe- 

los aspectos por assim dizer exteriores, pela "populagao de cor". 

Em muitos de seus circulos, sentia-se um secreto jiibilo pela derro- 

cada daquelas familias. Como nos adiantou um dos informantes: 

"So depois da Grande Guerra, com o surto da industrializagao veri- 

ficado, e que os negros mais conscientes observaram o aparecimento 

da pequena burguesia de imigrantes produzir uma transformagao nas 

camadas dirigentes, poi? comegavam os imigrantes a substituir uma 

suposta aristocracia rural, sem iniciativas na industria e no comer- 

cio, os quais ficavam nas maos dos italianos e turcos". A propria re- 

volugao de 1930 foi por ela recebida e saudada como um "golpe de 

morte" e como "o desmantelamento da oligarquia que domina o pais". 

Todavia, muito mais amplas e imprevisiveis eram as conseqiiencias 

desse processo, que nao sairam no horizonte cultural dessa populagao. 

Alargavam-se ou diluiam-se os grilhoes que prendiam o "negro", de 

modo invisivei, a antiga condigao de "escravo "ou de "liberto", sub- 

metendo-o, inapelavelmente, a dominagao racial tradicionalista. Eln 

suma, abria-se uma especie de vazio historico no piano das relagoes 

raciais, que equivalia, na pratica, a uma repentina dilatagao da auto- 

nomia moral do negro e do mulato. Se estes tivessem coragem de 

ousar e de agir, aproveitando esse vazio, quase certamente ganhariam 

novas chances de aprofundar sua inclusao no seio da ordem social 

competitiva. Os nucleos que procediam a defesa monolitica e impeni- 

tente das velhas formas de dominagao racial haviam perdido vasta 

parcela de sua influencia direta e pessoal no "meio negro", estando 

por sua vez empenhados em resguardar-se de concorrentes bem 

mais temiveis. De qualquer forma — e isso foi deveras importante — 

ja nao possuiam condigoes eficientes para paralisar, divertir ou per- 

verter as manifestagoes coletivas que abalavam a "populagao de 

cor" e a encaminhavam na luta por reivindicagoes proprias. 

A predisposigao a aceitar o engajamento em agoes inconformis- 

tas de carater coletivo nasceu da inquietagao larval, que grassou ex- 

tensamente dentro do "meio negro", em virtude das conseqiiencias 
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indesejaveis da miseria, da desorganizagao cronica e do desencanto 

universal, O fatalismo tradicionalista e a apatia permitiam a absor- 
<?ao passiva de decepgoes e de desilusoe amargas. Mas, nao podiam 

impedir que os ressentimentos e as tensoes comprimidas se acumu- 

lassem perigosamente, convertendo os indivi'duos em bastonetes de 

dinamite, prontos a explodirem a menor centelha. A revolta reprimida 

trabalhava de forma latente os espiritos, constituindo uma base natu- 
ral para a emergencia de solidariedade, de consenso e de comporta- 

mento coletivo inconformista a qualquer oportunidade de equaciona- 

mento historico-social do "problema do negro". A passagem do que 
essa revolta representava como desespero, vergonha ou humilhagao 

pessoais, para modos socialmente integrados e conscientes de rebeliao 

dependia, apenas, da existencia de catalizadores psico-sociais. Por 

isso, durante algum tempo ela se exprimiu de maneira negativa: pe- 
la fuga ao trabalho, pela transgressao as expectativas de comporta- 

mento da sociedade inclusiva ou pelos ajustamentos divergentes do 

malandro, da prostituta e do criminoso profissional. Em seguida, ela 

encontrou, nas cliques de companheiros, que se reuniam nos bares, 
nas esquinas e nos terrenos baldios, canals de livre expressao ver- 

balizada. Aquelas cliques forneciam o palco em que as insatisfagoes 
materials e morais podiam ser representadas diante da coletividade. 

Aos poucos, porem, esses dois tipos de mquietagao larval evoluiram 
noutro sentido, encontrando polarizagoes dinamicas que orientavam 

o inconformismo latente na diregao de fins coletivos mais amplos, que 
requeriam consciencia da realidade ambiente e atuagao social orga- 

nizada. 

Os dados coligidos revelam que foi a revolta contra a capitulagao 

passiva, a heteronomia racial e a resistencia a ascensao social do ne- 

gro e do mulato que operam como a principal fonte dessa alteragao 

da agitagao larval em inquitagao difusa e em movimento social in- 
tegrado. As seguintes indicagoes sugerem como se formou e se di- 

fundiu o novo estado de espirito: "Em 1924 ja havia consciencia for- 

mada, do idealismo do negro. Em Campinas, onde o emparedamento 

do negro era maior, essa consciencia pareceu primeiro. Havia, la, 

um bom jomal (O Getulino) de combate e luta. De 24 a 26, Benedi- 
to Florencio, Gervasio de Moraes e Lino Guedes transferiram-se pa- 

ra Sao Paulo e passaram a ser os principais oradores em todas as 

festas civicas do meio negro". "Comtegou-se a sentir a revolta que 
causavam os negros capangas de politicos, bajuladores, e a necessida- 

de de formar-se um grupo consciente para lutar contra esses que 

tinham sentimento de inferioridade". "Esclarece bem esta situagao 

o jornal O Glarim da Alvorada, que Jaime de Aguiar teve ideia de 
fundar, fazendo-o em companhia de Jose Correia Leite. Aparecendo 
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em Janeiro de 1924 com pretensoes puramente literarias, tornou-se urn 

ano depois um jornal doutrinario e de luta, por forga da colaboragao 

que recebia. A orientagao que se imprimiu ao Jomal, neste inicio, 

foi de aproximagao ao branco e recuperagao do negro, alem da ideia. 

constante da necessidade de uniao da classe (de homens de cor, por- 

que o termo negro so mais tarde foi aceito)". "Ao lado desta situa- 

gao, pela qual se percebia que os negros comegavam a tomar cons- 

ciencia de sua existencia corrvo grupo a parte e com problemas es- 

peclficos dentro da nossa sociedade, permanecia ainda, imperando de 

fa to, a situagao passada" (3). A acuidade do "meio negro" a tais in- 

tengoes era tao grande, que o exito logrado chegou a surpreender e 

a desorientar os proprios fomentadores e os lideres de semelhantes 

iniciativas. files pensavam que os varies obstaculos inerentes ao es- 

tado do "meio negro" e a organizagao da sociedade inclusiva iriam 

dificultar o recrutamento, a retengao e a animosidade dos proselitos. 

No entanto, quando se fundou a Frente Negra, por exemplo, mostrou- 

se uma realidade diversa, com o afluxo em massa de aderentes entu- 

siastas. "O conhecimento dessa conjuntura nao permitia que fos- 

semos otimistas com relagao ao exito da Frente Negra. For este mo- 

tivo, o seu extraordinario sucesso deixou os elementos de sua dire- 

gao abalados e sem saber que orientagao tomar" (4). Consolidou-se, 

assim, com certa rapidez, uma consciencia clara das exigencias da 

situagao de contacto, do pqnto de vista dos interesses da "populagao 

de cor", a qual colidia frontalmente com a ideologia racial dominan- 

te e com o padrao tradicionalista e assimetrico de relagao racial. 

Tomando como referencia as transformagoes da ordem social, 

identificadas atraves da ascensao dos imigrantes ou de seus descen- 

dentes e da circulagao das elites na estrutura socio-economica, ten- 

tou-se descobrir porque o negro e o mulato ficaram excluidos da 

prosperidade geral, bem como o que seria necessario fazer para cor- 

rigir essa situagao. Gragas a isto, ao contrario do que sucedia com o 

"branco", a tensao aberta e o conflito (confinados as reivindicagoes 

assimilacionistas) surgiam como "armas de luta" e como tecnicas de 

teor social construtivo. Realizava-se, portanto, uma autentica apren- 

dizagem da "populagao de cor" da cidade, que se inseria, com outros 

segmentos das camadas populares, no process© de mobilizagao poli- 

tica que os convertia em agentes diretos da democratizagao dos direi- 

tos e garantias sociais, estabelecidos pela ordem legal vigente. Eis 

como o document© citado descreve esse aspecto da "reagao do ne- 

(3) — Citacoes extrafdas do estudo de caso sdbre Movimentos Sociais no Meio 
Negro, elaborado por Renato Jardim Moreira com a colaboragao de Jose 
Correia Leite, op. cit., em Ms., pp. 3-4. 

(4) — Idem, p. 16. 
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gro": "A estas transformagoes de estrutura social, corresponde uma 

serie de outros sucessos que influiram na tomada de consciencia, 
por parte dos negros, de seus problemas especificos". "A partir da 

Guerra de 14-18, comegou a efervescencia dos negocios de ismos (so- 

cialismo, comunismo). Freqiientei reunioes da U.T.G., onde se em- 

baralhava a revolta do negro com reivindicagoes do proletariado. 
Nas nossas rodas de conversa apareciam negros e brancos envolvidos 
nas teorias marxistas. fistes diziam que a posigao verdadeira do ho- 

mem negro era lutar contra a ordem social, pois a culpada da situa- 

gao era a exploragao do regime capitalista. Falavam de um famoso 
pintor mexicano que tinha feito um mural onde aparecia Lenine no 

meio de dois trabalhadores: um branco e um negro, com as maos 

entrelagadas, tendo Lenine as maos sobre eles. Teve tambem intensa 
repercussao no meio negro o caso de Scotbar, pois nessa ocasiao os 

comunistas trabalharam intensamente entre os negros no sentido de 
demonstrar que haviam tornado a defesa, atraves de seu socorro ver- 

melho, daqueles sete negros acusados, por mulheres brancas, de as 

haverem violentado. Ficou provado que essas mulheres eram pros- 

titutas (5)". As esperangas que tudo isso suscitava logo foram des- 
mentidas pelos efeitos da crise de 1929 (particularmente violentos no 

"meio negro") e pelas decepgoes provocadas pela revolugao de 1930. 
"Os movimentos de negros adquirem, na decada de 30, um conteiido 

novo. De fato, se ja podiam ser notadas, na agao do Claiim da Al- 
vorada, no Palmares, na tentativa de realizagao de um congress© 

da Mocidade Negra, intengao de reiyindicagao de um grupo que ate 

entao vivera a margem da sociedade, e so na referida decada que pro- 
curaram os negros arregimentar sua massa para conseguir maior efi- 

ciencia na efetivagao dessas reivindigoes. Para isso concorreu, ao 

lado das transformagoes sociais expressas nos fatos apontados, a nao 
concretizagao das esperangas que os negros depositavam na revolu- 

gao de 30". "As condigoes de vida dos negros, pouco satisfatorias ate 
ent5o, agravaram-se com a crise de 29, que fez grassar entre eles o 

desemprego. fiste fato criou uma situagao favoravel para a emer- 

gencia de um movimento reivindicatorio, ao deixar sem ocupagao 
elementos em condigoes de estabelecer o contacto entre elite e mas- 
sa, elementos esses que, por sua vez, encontraram campo favoravel pa- 

ra a agao, num meio descontente com o desemprego" [... ] "Ante- 

vendo a possibilidade de ter a situagao mudada com a revolugao de 

30, os negros entusiasmaram-se e passaram a encara-la como a so- 
lugao de todos os seus males. Na fase revolucionaria os negros es- 
tavam contentes... Podia mesmo ser observado, entre eles, um es- 

(5) — Idem, p. 2. 
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pirito vingativo: a satisfa^ao de ver aqueles velhos homens da po- 

litica perderam a posigao domtinante. A revolugao, feita para liqui- 

dar um estado de coisas que predominava desde o inicio da Republica, 

serviu, na realidade, para satisfazer a ansia, dos que estavam por 

baixo, em ocupar uma posigao de destaque na vida nacional — pelo 

menos, aos que viveram a situagao revolucionaria, assim se apresen- 

tava (6),\ 

Mas, de tudo isso resultou uma combinacao de extrema importan- 

cia sociodinamica. Os efeitos da secularizagao de atitudes associaram- 

se a racionalizagao progress!va do comportamente do negro e do mu- 

lato, originando uma radicaLzagao imprevislvel das manifestagoes 

coletivas do "protest© do negro". Certos casos concretos de discri- 

minagao foram habilmente escolhidos e explorados para canalizar, 

inicialmente, esse protest©. A ideologia racial dominante oferecia co- 

bertura moral a semelhantes tentativas de aglutinagao dos "homens 

de cor" contra a situagao racial eixstente, permitindo que eles tiras- 

sem amplo proveito do farisaismo dos "brancos". Varios episodios 

pontilham como a decisao para a luta cresceu com relativa intensi- 

dade. As descrigoes mostram como se passou de uma oposigao dis- 

ereta e velada, a atitudes firmes e definidas de oposigao ao "precon- 

ceito de cor". No inicio, mais apoiavam ou incentivavam as mani- 

iestagoes de solidariedade democratica dos brancos. Os dois casos 

seguintes sugerem-no claramente: 1) "Em 1926, um negro, filho de 

um professor de latim, negro, muito conhecido, quis entrar num clu- 

be de regatas. Foi barrado. O cronista Carlos de Campos Sobrinho 

iniciou, pelo Diario da Noite, uma campanha contra essa atitude. Co- 

mo resultado da posigao do cronista, o jomal recebeu uma grande 

quantidade de cartas apoiando o gesto da diretoria do clube. A ar- 

gumentagao, que entao se fez para justificar o clube, invocava o atra- 

so de Cuba e outros paises dirigidos por negros e cuja maioria da 

populagao era constituida de negros. Nessa ocasiao o cronista foi 

procurado por um grupo de negros que, cumprimentando-o, ofereceu- 

Ihe uma bragada de flores. Entretanto, a disposigao geral favoravel 

ao clube levou-o a desistir da campanha" (7); 2) "Nesse momento, 

em que o negro comegava a tomar consciencia (uma consciencia ain- 

da nublada, confusa, toda cheia de contradigoes) de sua situagao so- 

cial, aparece um negro, Antonio Carlos, hoje major em Barbacena, 

com a ideia de formar uma biblioteca exclusivamente para negros. 

Surgiu, desta ideia, uma instituigao com o nome de Centro Civico 

Palmares, que assumiu logo um papel sui generis entre os movimentos 

(6) — Idem, pp. 13-14. 
(7) —< Idem, p. 6, Outros casos andlogos, relatados no estudo de caso, foram 

omitidos na presente discussao. 
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•de negros. A finalidade nitidarmente cultural com que surgiu (or- 
gjanizagao de uma biblloteca) foi superada por forga das condigoes 

em que vivlamos, passando essa sociedade a ter papel na defesa dos 
negros e dos seus direitos. E esclarecedora, nesse sentido, a campanha 

que fez contra uma portaria do chefe de policia, dr. Bastos Cruz, 

que impunha a condigao de branco para a aceita<?ao na Guarda Ci- 
vil. Conseguiu o Palmares que o deputado Orlando de Almeida Pra- 

do fizesse um discurso de grande repercussao, o qual provocou a queda 

dessa determinagao" (8). Porem, quando surge a Frente Negra, ela 
ja arrola entre seus fins a preparagao do negro para enfrentar e opor- 

se, pessoal e diretamente, contra as manifestagoes e os efeitos do 

"preconceito de cor"! Em poucos anos, o cliraa se alterara a ponto 

de apresentar a "agao direta" como a unica altemativa consentanea 

de tomada de posigao pelo "homem de cor". 

Ao mesmo tempo, impunha-se criar velculos de comunicagao, 

eapazes de imprimir viabilidade e de dar continuidade ao esforgo de 

consciencia e de critica a situagao racial brasileira. A "imprensa ne- 
gra" (9) aparece, assim, vinculada a fins de proselitismo, como uma 

imprensa engajada na solugao dos "problemas especificos do negro 
brasileiro". Ela teve, por isso, uma fungao socializadora e de contro- 

le altamente construtiva. Condensou e difundiu avaliagoes inconfor- 
mistas sobre a realidade racial brasileira; contribuiu para transpor 

o consenso mecanico, fundado na identidade das frustragoes, numa 

solidariedade consciente e organica; e, por fim, suscitou no seio da 
"populagao de cor" disposigoes assimilacionistas identificadas com a 
situagao de interesses do negro e do mulato. Paralelamente, proce- 

dia-se a uma tenaz exploragao dos motivos que poderiam concorrer 

para congregar os negros e os mulatos em objetivos comuns. Alem 

de tirarem esse proveito da criagao de jomais, clubes ou bibliotecas, 

procuravam os mais variados intentos para atingir esse fim. Sirvam 

de exemplos a participagao que os negros de Sao Paulo tiveram na 

campanha em prol da mSe negra, na tentativa de realizar o Congres- 

so da Mocidade Negra e no projeto de construgao de uma erma em 
homenagem a Luiz Gama (10). Nesse periodo, de 1926 a 1929, pro- 

curava-se, com sagacidade, absorver os negros e os mulatos em ativi- 
dades que permitiriam uni-los em torno de centros de interesses co- 

mains, mas que nao chocassem (ou chocassem apenas algumas parce- 

las) da "populagao branca". Na medida em que a inquietagao larval 

(8) —< Idem, pp. 7-8. 
(9) — Sobre o aparecimento, a natureza e a variedade dessa Imprensa, cf. Ro- 

ger Bastide, "A Imprensa Negra do Estado de Sao Paulo", op. cit. 
<10) — Renato Jardim Moreira e Jose Correia Leite, op. cit., pp. 6, 11 e 12. Dei- 

xamos de transcrever o texto correspondente para nao alongar demais 
esta parte do trabalho. 
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operava como mero ponto de apoio e em que os objetivos visados pos- 

suiam nitido teor inconformista, preparava-se o terreno para uma 

maior autonomia moral e intelectual da "populaao de cor". Por fim, 

logram ate suplantar o temor pela identificaao atraves do termo ne- 

gro (11). Aparecia, cada vez com maior clareza, que o essencial con- 

sistia na liberagao definitiva do passado e na construgao de um no- 

vo estilo de vida no presente, que preparasse o negro para competir 

com o "branco", onde se tornasse possivel e de modo progressivamen- 

te mais amplo, em todas as esferas da sociedade. 

Ao lado desse incentivos historico-sociais, de magnitude consi- 

deravel pelas suas repercussoes na ordenagao da sociedade inclusiva 

ou na diferenciagao do comportamento inconformista no "meio ne- 

gro", seria precise levar em conta tres tendencias socio-dinamicas 

de apreciavel importancia pratica, A mais significativa associava-se 

ao combate consciente a acefalizagao secular do "meio negro". Co- 

mo ja assinalamos, a ascensao social do negro e do mulato sempre 

acarretou um mocanismo de redefinigao de interesses e de lealdades. 

Com o desaparecimento gradual da ordem patrimonialista, essa ten- 

dencia soireu certas atenuagdes. Contudo, os individuos que se con- 

sideravam de "elite" isolavam-se da "populagao de cor", esforgando- 

se por romper qualguer ligagao com pessoas ou com um estilo de 

vida que paieclam degradantes .Ora, os elementos mais ativos nes- 

sa fase de transigao empenhavam-se em reaproximar aquelas "elites" 

da "massa" da populagao negra e mulata. Em particular, faziam 

enorme esforgo no sentido de atrair para as manifestagoes coletivas 

o interesse, o apoio indireto ou a colaboragao dos "homens de cor" 

de prestigio. Eis um exemplo: "Em 1923 o Clarim da Alvorada ten- 

tou realizar o que se chamou, entao, Primeiro Congress© da Mocldade 

Negra, tendo enviado convites aos intelectuais negros. Destes, so- 

mente o Dr. Arlindo Veiga dos Santos aceitou-o, tendo escrito uma 

mensagem publicada no Clarim e na A Capital e ficado encarregado 

de redigir o programa .O Dr. Evaristo de Moraes enviou uma carta 

dando sua adesao ao Congresso. Houve, nessa epoca, uma reagao con- 

traria, tendo o Diario da Noite publicado editorial nesse sentido" 

(12). A formagao de uma elite atuante e respeitada era essencial. O 

que estava em jogo era o padrao de reagao do negro a ordem racial 

vigente. Seria impossivel ter exito sem integrar as "classes medias 

de cor" no seio dos movimentos e compeli-las a sair de seu esplendi- 

do isolamento egoista. Embora nem sempre os resultados correspon- 

(11) "Foi Vicente Ferreira quem introduziu (nesse perfodo) o tdrmo "negro" 
para substituir o entao vazio e usado "homem de cor". Homem de cor 
tamb^m 6 o amarelo e o indio; acabou com essa baboseira de homem de 
cor, que nao quer dizer nada" (Idem, p. 9). 

(12) — Idem, pp. 11-12. 
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dessem aos esforgos, o fato e que, enquanto tais movimentos tiveram 
algum vigor, eles conseguiram absorver pelo menos uma pequena 

parcela daquelas elites, principalmjente entre individuos ou grupos 

de individuos que ainda n5o haviam se diluido na massa da "popula- 

gao branca". 

Outra tendencia relevante diz respeito ao entrosamjento do ne- 

gro e do mulato na vida intelectual do Pais. E dificil determinar ate 
que ponto essa condigSo foi favoravel a radicalizagao de opinioes no 

"meio negro". De qualquer forma, ela produziu conseqiiencias pro- 

dutivas evidentes, pois entrava em conexao com outras tendencias 

mais gerais e profundas, ligadas a secularizagao de comportamentos 

e de atitudes nos centres urbanos da sociedade brasileira. Doutro lado, 
algumas dessas influencias auxiliavam o "negro" a estabelecer uma 
imagem gratificadora de si proprio, de seu passado como agente his- 

torico e de sua dignidade humana no presente ou no futuro. As duas 

transcrigoes seguintes dao uma ideia clara na natureza e do alcance 

dessa tendencia: "De 1922 a 1927, o movimento modernista trouxe 

a sua contribuigao para a criagao de uma consciencia que possibili- 

tasse a organizagao de um movimento de negros para atender as 
suas reivindicagoes especificas, com os negros fornecendo temas pa- 

ra a poesia e a pintura. Era uma especie de reabilitagao do negro 
para o proprio negro, pelo branco" (13); "Enquanto nao saia o jor- 
nal, era essa a vida: discussao sobre opinioes de "sociologos", a res- 

peito do negro. Lembro-me de algumas: "o negro representa a re- 

dengao universal" (Rocha Pombo); "o negro madrugou no alicerce 

da formagao da nacionalidade e da nossa base economica"; "o negro 

acompanha o branco desde o bergo ate a sepultura"; "dos negros e 

que ninguem jamais quis se ocupar, cometendo assim o maior cri- 
me da nossa historia" (Silvio Romero); ^o negro e a imagem de Cris- 

to talhada em ebano". Condenava-se os nomes dos que nao tratavam 

o negro com a devida justiga e viam neles um elemento de atraso — 

entre estes encontrava-se Oliveira Viana, a quern chamavamos de 

"mulato safado". Eram frases e opinioes que publicavamos no Clarim. 
Eram tambem comuns discussoes sobre o porque dos poetas negros 
fazerem versos exaltando as coisas claras, como Cruz e Souza, que so 

falava em coisas alvas, alabastrinas" (14). 

A ultima tendencia relaciona-se com o alargamento do horizon- 

te cultural do "branco", ja apontado no fim do capitulo precedente. 

(13) — Idem, p. 3. Aii&s, em outro documento, um informante da ^poca salien- 
tou, no mesmo sentido, a influencia de poetas, romancistas, historiado- 
res e ensaistas brancos que "faziam o que os [escrltores] negros deve- 
riam fazer". 

<14) — Idem, pp. &-6. 



— 322 

O ego-envolvimento do "branco" nos ideais e no estido de vida for- 

jados pela ordem social democratica atenuou ou suprimiu varios fo- 

cos de intolerancia diante de comportamentos autonomos da "genti- 

nha" e, mesmo, da "negralhada". A secularizacao de atitudes nao 

chegara a ser suficientem'ente profunda para engedrar uma autenti- 

ca compreensao dos movimentos sociais desencadeados pelos "ho- 

mens de cor" ou para suscitar uma colaboragao frutifera dos "bran- 

cos" em seu desenvolvimento. Ainda assim, deu lugar a certas tran- 

sigencias e indiferen^as que tiveram enorme importancia. Pois, ca- 

so contrario, os circulos mais intransigentes teriam orientado a me- 

dia das opinioes, e aqueles movimentos seriam sufocados no nascedou- 

ro, como "meros casos de pollcia"- Um dos informantes, de familia tra- 

dicional, afirmou que, ja nessa epoca, havia "entre os brancos maior 

respeito pelo preto". O quanto avangamos, em relagao ao passado, 

pode ser percebido pela seguinte opiniao de um branco radical exter- 

nada em 1949: "Agora, voltando ao nosso problema, o do negro na 

nossa "sociedade", poderia ter-se um outro desenvolvimento em de- 

fesa dele, como grupo etnico. Seria necessario concentra-lo, nao me 

referindo ao aspecto demografico. Seria preciso dar-lhe coesao de gru- 

po. Totaliza-lo dentro daquilo que e realmente seu: suas cren^as e 

seitas. Toma-lo, enfim, um grupo nacional minoritario, ou quern sa- 

be majoritario. Depois, eles mesmos saberiam resolver o problema 

como negros". Na epoca que focalizamos poucos "brancos" propen- 

diam para semelhante radicalizagao do liberalismo racial. Nao obs- 

tante, os movimentos sociais da "populagao de cor" puderam emergir 

e vingar sem se converterem em "caso de policia". Ja se admitia, 

em consideraveis parcelas dos demais grupos etnicos e raciais, a le- 

gitimidade desses movimento e havia um minimo de tolerancia dian- 

te deles, desde que se limitassem aos alvos proclamados, a melhoria 

do nivel de vida, a reeduca^ao e a ascensao socio-economica do "ne- 

gro" na ordem social. Tudo isso estava longe de significar compreen- 

sao e solidariedade por parte da "populagao branca". Mas, era um 

avango na democratiza^ao do horizonte cultural medio e assumia o 

carater de incentivo indireto, na medida que concedia a liberdade de 

ousar, de ir cada vez mais longe e de afirmar-se com autonomia cres- 

cente. O certo e que o "negro" usou essa liberdade sofregamente e 

as coisas seriam hoje bem diferentes se ele houvesse persist!do na 

trilha aberta no decenio decisive, que vai de 1927 a 1937. 

Todos esses incentives historico-sociais puderam atualizar-se e 

operar socialmente gragas a certas condigoes psico-sociais e socio- 

culturais propicias. Alterara-se a organizagao do que Durkheim cha- 

mava de "meio social interno", a ponto de ser possivel algo que ja- 

mais se realizaria no passado, sem severa repressao policial: a con- 
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gregagao ostensiva de negros e de .mulatos em tdrno de uma "causa 

racial" e atraves de recursos materials e morais proprios, com lideran- 
ga e diretrizes saidas dos quadros humanos da "populagao de cor". 
Em suma, aqueles incentives traduziam a existencia de alteragoes 

fundamentals nas atitudes dos homens, tanto "negros" quanto "bran- 
cos", e indicavam, dinamicamente, que a era de integragao dos pri- 

meiros a sociedade de classes e a ordem social competitiva se inicia- 
ra. files significavam, no piano historico, que a "populagao de cor" 

acordara da longa letargia e cobrava, com alguma desorientagao mas 
com firmeza, o resgate da "espoliagao secular". As transcrigoes feitas, 

na discussao dos referidos incentivos, ja explicitaram os requisites 

psico-sociais e socio-culturais que servem de marco dessa nova era 
da historia social do negro e do mulato na cidade de Sao Paulo. Por 

isso, na exposigao subseqiiente, iremos apenas concatena-los com es- 
pirito sistematico, para que se tenha uma visao ordenada dos proces- 
ses que estamos investigando. 

Esta claro que os mencionados requisites faziam parte da estru- 
tura e operavam tanto na integragao da sociedade inclusiva, quanto 

na diferenciagao e organizagao do "meio negro". O progresso lento das 
atitudes e dos comportamentos societarios, tendo como pano de fun- 

do a urbanizagao das condigoes exteriores do estilo de vida social e 
a racionalizagao gradativa da mentalidade e da concepgao do mundo 

(amplamente associada a filosofia dos negocios numa ordem social 
em que prevalecia a competigao individualista), fazia com que a ci- 

dade do fim do primeiro quartel deste seculo adquirisse caracteres 

propriamente urbanos (15). Dai a maior tolerancia da sociedade in- 
clusiva nao so a formagao dos movimentos sociais no "meio negro", 
mas ainda as tecnicas sociais reivindicativas que eles exploravam a 

fundo e aos objetivos de longo alcance, que eles pressupunham. No 

en tanto, o que ja apontamos acima, no fim do terceiro capitulo ou 

nas paginas precedentes, e bastante para os fins de nossa analise. De- 

sejamos concentra-la sobre as alteragoes ocorridas na organizagao do 

comportamento, do horizonte cultural e da personalidade do negro e 
do mulato. Ai se acham, de fato, os problemas teoricos especificos. 

Em vista do que vimos atraves dos capitulos 2 e 3, o "negro" se en- 

contrava praticamente bloqueado, seja pela apatia resultante do pau- 

perismo e da desorganizagao social, seja pelo isolamento socio-cultural 
inerente ate a situagao das ralas "elites negras", seja em virtude da 
tutelagem direta ou indireta, mas fatal e completa, da "raga branca", 

decorrente do padrao de dominagao racial imperante. Como pode su- 

(15) — Cf. F. Fernandes, "Caracteres Rurais e Urbanos na Formagao e Desen- 
volvimento da Cidade de Sao Paulo", Cap. VI de Mudan^as Sociais no 
Brasil, op. crt. 
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ceder, portanto, que ele tivesse chance de aproveitar os incentivos 

historico-sociais descritos e de langar-se, ativa, autonoma e ordena- 

damente, na aventura de discutir e bater-se pelo seu destine social 

na cena historica? Se quisermos responder a essa pergunta, temos de 

estudar o "negro" — e nao o "branco", embora nao devamos perde-lo 

de vista, pois ambos participaram de um mesmo drama historico, nu- 

ma coletividade que largou aquele a responsabilidade de fazer-se jus- 

tiga pelas proprias maos. Cumpre acentuar, tambem, que nesta parte 

do trabalho vamos lidar com atitudes, comportamentos e relagoes so- 

ciais intensamente labiais e instaveis, por assim dizer no estado mesmo 

de sua atualizagao como fenomenos historico-sociais. Por conseguinte, 

nao contamos com muitas facilidades descritivas. Temos de surpre- 

ender os requisites psico-sociais e socio-culturais atraves de instan- 

taneos e de situagoes fugazes: nos momentos mesmos em que eles 

se constituiam e comegavam a operar, a medida que o "negro" saia 

de seu retraimento e tentava medir-se com o "branco" pela posse do 

seu futuro (16). 

Os dados recolhidos permitem considerar os requisites psico-so- 

ciais e socio-culturais dos movimentos sociais do "meio negro" em 

termos; 1) da ressocializagao do negro e do mulato; 2) da compreen- 

sao alcangada de que o preconceito e a discriminagao raciais sao 

"problemas sociais" e devem ser tratados como tal; 3) do apareci- 

mento de formagoes societarias que serviriam de base a organizagao 

e a expansao dos movimentos; 4) de polarizagoes socio-dinihnicas, 

como o chamado "preconceito do negro"; 5) da radicalizagao do "mu- 

lato"; 6) da influencia construtiva dos movimentos sociais como 

agencias de diferenciagao de papeis sociais e de controle social. Ou- 

tros aspectos, de importancia marginal ou secundaria, foram negli- 

genciados na exposigao. 

Os resultados dos dois primeiros capitulos demonstram que nao 

foi a incapacidade congenita do "homem de cor" a responsavel pela 

situagao terrivel que se criou, logo em seguida a desagregagao final 

do regime servil. Mas, as condigoes de organizagao da sociedade, com- 

binada a falta de prepare do negro e do mulato para se imporem co- 

mo agentes historicos validos nas relagoes com os brancos. Como ja 

assinalamos, as primeiras experiencias com a liberdade, num regime 

sem protegao exterior e sem constrangimentos intransponiveis, con- 

duziram a comportamentos de auto-afinnagao verdadeiramente nega- 

tives e calamitosos. A liberdade funcionou como uma armadilha, que 

o "negro" so logrou perceber e enfrentar, completamente, quase meio 

seculo depois da Aboligao. Nesse interregno, a sua aprendizagem ra- 

(16) — Note-se que estas observagoes tambem se apllcam a outros desenvolvi- 
mentos subseqtientes do presente capitulo. 
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xamente se deu atraves da participagao e da agao. file aprendeu gra- 

gas a exclusao, a provagao e a frustragao. Comparando-se com os 

"outros" e aferindo, constantemente, o que Ihe faltava e o que Ihe ne- 
gavam. Por isso, ele nao surge, de imediato, com a capacidade de 

conduzir o seu destine.Foi erguendo-se aos poucos, tateando e erran- 

do, que colocou sobre seus ombros a tarefa gigantesca de reagir ati- 

vamente contra males perniciosos, a que a sociedade inclusiva se 

mantinha indiferente. 

O fato mais importante, de todo o "background" psico-social e 
socio-cultural que nos interessa, diz respeito a essa aprendizagem 

tdsca, dolorosa e, por excelencia, vicaria. Nao esta ao nosso alcance 

apreende-la como um processo, em suas condigoes e em seu desen- 

rolar historicos. Apenas podemos identifica-la exteriormente, pelos 

efeitos que dao testemunho de sua existencia, do seu alcance e do 

seu significado. Ao decidir permanecer na cidade, apesar de tudo, 
o "negro" optou por um estilo de vida, por uma concepgao do mundo 
e por certos ideais de organizagao da personalidade. Sem o saber, ab 

Jongo dos anos de desventura foi assimilando, ao acaso, um pouqui- 

nho de cada coisa. Por fim, convertera-se, subjetivamente, num ur- 

banita, embora ostentasse essa condigao de forma precaria, tanto psi- 

cologica quanto socialmente. Ai esta a principal razao para explicar 
porque uns puderamj idear os movimentos sociais; outros se dispuse- 
ram a segui-los; e um tao grande numero tenha decidido envolver a 

"populagao de cor" num novo tipo de aprendizagem, que se processa- 
va no terreno das ideias, da comunicagao e da agao. 

Em sintese, pelo sirpples fato de viver na cidade e de ter ven- 

cido a dura prova da permanencia dentro dela, o "negro" revolucio- 

nara o seu horizonte cultural. Diriamos que polira a sua rusticidade 

e amealhara um forte desejo de ir mais longe. A documentagao dis- 

ponivel desdobra os varios aspectos desse extenso processo de res- 

socializagao. A propria concentragao numa cidade grande represen- 

tava uma condigao estimulante e construtiva. Gragas a urbanizagao, 
aos poucos desapareceram muitas atitudes e comportamentos que tor- 

navam o negro e o mulato "desconfiados" em relagao a seus seme- 

Ihantes. Em particular, o retraimento em face dos estranhos e a sus- 
peita diante daqueles que alcangavam algum exito na convivencia 

com os "brancos" cederam lugar a compreensao de que o "negro" 

precisava alargar sua experiencia pessoal e seu conhecimento do mun- 

do. Doutro lado, a situagao de existencia no mundo urbano abria 
muitas vias de comunicagao com a comunidade local, com o resto do 

Pais e com o exterior. Isso nao so ampliava o conteudo comp mudava 

a propria qualidade da perspectiva social do "negro", Emergia uma 
especie de "radicalismo secular" que exercia as fungoes de regulador 
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na substituicao de antigas categorias de pensamento e de agao por 

novas modalidades de apreciar e de avaliar as coisas, os acontecimen- 

tos ou as pessoas. Gramas ao mencionado radicalismo, fortaleceram-se 

tres orienta^oes de comportamento, Em primeiro lugar, surgiam ten- 

dencias bem definidas de critica, ponderagao e rejeigao das influen- 

cias conservantistas do tradicionalismo. Separando as tradigoes do 

contexto em que elas se manifestavam, atraves da dominagao patri- 

monialista da "raga branca", distinguia-se o que se devia conservar 

do que se repelia. Sirvam de exemplo as atitudes contra o "beneditis- 

mo": deflnia-se, assim, o conformismo nascido de certa irmandade. 

deveras importante no "meio negro", e, por extensao, toda manifes- 

tagao "religiosa" que exercesse influxes analogos. Nao se procura- 

va atingir o catolicismo; mas, as ligagoes que este estabelecera, no 

passado remoto ou recente, com a perpetuagao da dominagao da "raga 

branca". Em segundo lugar, selecionava-se o que, na heranga socio- 

cultural rustica e nas tentativas de adaptagao a cidade, concorria 

para prejudicar a capacidade competitiva do negro e do mulato ou 

para desmoraliza-los socialmente. Tome-se, como exemplo, o empe- 

nho em combater a atragao pelos cortigos ou pelos poroes. Nas cam- 

panhas desencadeadas pelo Ciarim da Alvorada e pela Frente Negra, 

apontavam-se as vantagens economicas, higienicas, materials e mo- 

rals da aquisigao de terrenos a prestagao, nos arrabaldes, a construe 

gao da "casa propria", etc. Via-se com realismo, alem disso, que a 

lealdade aos interesses do "meio negro" nao nascia nem do est io de 

vida (ou do grau de pobreza) nem da condigao de isolamento. Uma 

pessoa instalada no "meio branco", porem identificada com os interes- 

ses da "gente negra", poderia ser muito mais util que os "irmaos de 

cor" indiferentes ou acovardados. Em terceiro lugar, comegava-se a 

perceber que e no jogo politico que se decidem os problemas praticos 

do homem moderno. Essa descoberta engendrava nao so acusagoes 

indignadas aos "capangas de politicos", aos "cabos eleitorais dos bran- 

cos" e aos "traficantes do voto negro". Ela iria fomentar a tendencia 

inversa, de "arregimentar o negro" com fins proprios, tanto no terre- 

no eleitoral quanto, em sentido mais amplo, como grupo social inte- 

grado, autonomo e capaz de mane jar livremente, em fins proprios, 

sua parcela de poder politico. Eis como essa motivagao transparecia 

em manifesto da Frente Negra Brasileira: "Unamo-nos, entao Patri- 

cios! Unamo-nos, Associagoes Negras, para sermos forga social, forga 

moral, forga economica, FOR^JA POLlTICA, que possa ajudar os 

Poderes Nacionais a serem nacionais e a resolver o nosso problema 

no que compete a esfera deles e para virmos a ser nos mesmos tam-- 

bem uma parcela do Poder Piiblico num sentido radicalmente nacio— 

nalista, defendendo todas as reivindicagoes que favoregam ao Negro 
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e ao Brasil (como por exemplo a nacionalizagao do comercio), sen- 

tido esse que destrua as malhas das influencias estrangeiras poiiticas, 

como certas associagoes que ha por ai, sentido que impega as grandes 
ruinas que uma politica semi finalidade nacional (mas internacional 

e cosmopolita), que uma politica duramente materialista e amoral 
vem causando a Nagao criadas pelos Nossos Mortos, pelos nossos An- 

tepassados, cujo Sangue poderoso e doloroso andou lutando, traba- 

Ihando e produzindo sem reserva e sem bairrismo a Nossa Patria" 

(17). Parece evidente, pois, que o "radicalismo secular" voltava-se, 
especificamente, contra a acomodagao passiva e suas conseqiiencias 

sobre a perpetuagao do velho padrao de dominagao racial ou sobre a 
dependencia socio-econom^ca do "negro". Havia a preocupagao de 

preservar certos valores, desde que fossem dissociados das fungoes 

que preenchiam como tecnicas de domesticagao e de subjugagao. As 
duas transcrigoes seguintes sao suficientemente esclarecedoras. "De- 

finindo, pois, o problema segundo ja tivemos ocasiao de o fazer na 
"Mensagem aos Negros Brasileiros", em 8-6-29 (V. "Clarim d'Alvora- 

da"), estabelecemos que — O PROBLEMA NEGRO BRASILE1RO 
E O DA INTEGRALIZAgAO ABSOLUTA, COMPLETA, DO NEGRO, 

EM TODA A VIDA BRASILE3JRA (POLITICA, SOCIAL, RELIGIO- 
SA, ECONOMIC A, OPERARlA, MILITAR, DIPLOMATIC A, etc.); 

O NEGRO BRASILEIRO DEVE TER TODA FORMAQAO E TODA 
ACEITAgAO, EM TUDO E EM TODA PARTE, DADAS AS CON- 

DIQOES COMPETENTES (que devem ser favorecidas) FlSICAS, 

TECNICAS, 1NTELECTUAIS, MORAIS, EXIGIDAS PARA A "IGUAL- 
DADE PERANTE A LEI", O Brasil precisa absolutamente cessar de 
ter vergonha da sua Raga aqui dentro e la fora, na vida internacio- 

nal" (18). [...] "Por isso, repetimos, nos devemos lutar por uma 

Associagao Negra, porem — atenda-se bem! — radicalmente brasi- 

leira e afirmadora da Tradigao, e a qual se estenda para onde quer 

que exista o problema". 

Essas indicagoes sugerem que a urbanizagao do estilo de vida e 

a secularizagao de atitudes ou de conqportamentos associavam-se, di- 

namicamente, a anseios de classificagao e de ascensao na estrutura 

da sociedade inclusiva. O "negro" procurava transformar-se para in- 
serir-se material e moralmente na ordem social. Mas, ao mesmo tem- 

po, exigia para si as condigoes de participagao da riqueza, da cultura 

e do poder que eram usufruidas pelos "brancos". Tais impulsoes so- 
cio-dinamicas repousavam na assimilagao progressive dos ideais de 

(17) — Trecho extraido do Manifesto a Gente Negra Brasileira, Arlindo Veiga 
dos Santos (Presidente Geral da Frente Negra Brasileira), 2-XII-1931, op. 
cit., p. 8; e transcrito literalmente como ocorre no original. 

(18) — Idem, p. 3; transcrito literalmente como ocorre no texto, O trecho sub- 
seqiiente foi extraido da p. 6. 
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pessoa, consagrados pela cultura da sociedade inclusiva. Por isso, 

nessG piano ocorriam mudanQas psico-sociais profundas e revolucio- 

narias. O "negro" modificava suas auto-concepgoes de estatus e de 

papeis sociais, esforgando-se por absorver os modelos de personalida- 

de-estatus compartilhados pelos "brancos". Todavia, essas xnudanQas 

nao eram concebidas como um fim em si mesmo, como uma sorte de 

aperfeigoamento ideal. Elas eram vistas e praticadas como um "meio" 

para atingir "fins desejaveis" (a integragao total do negro, em condi- 

coes de igualdade com o "branco", na ordem social). Em conseqiien- 

cia, vinham animadas de um espirito reivindicacionista, cuja exigen- 

cia minima consistia em aguardar dos "brancos" um comportamento 

analog©. Esperava-se deles que modificassem, por sua vez, as con- 

cepgoes de estatus e de papeis sociais e as representagoes de persona- 

lidade-estatus que mantinham, a respeito do "negro". Estabeleciam- 

se dois polos que precisavam alterar-se em concomitancia, como sa- 

lientam as duas transcrigoes subseqiientes. "E, pois, a questao negra 

brasileira, segundo a opiniao antiga e a contemporanea, que have- 

mos colhido entre a Gente Negra, e antes de tudo e principalmente, 

um problem'a de educagao, intrinsecamente; e extrinsecamente e o res- 

peito a todos os direitos humanos, sociais, civicos e politicos do ne- 

gro, tanto por parte da sociedade como do Poder Publico" (19). 

"Quando a parte sentimental, que constitui a grande tragedia silen- 

ciosa ou aberta que faz da Familia Brasileira uma contradigao perma- 

nente determinada pelo preconceito de cor, com simulag5es, hipocri- 

sias, reservas e ate brigas em questoes de amizade, parentesco, casa- 

mentos, etc., — isso somente se podera resolver por um quase esfor- 

go geral e por uma educagao nova, brasileira radical, integral em 

todas as escolas, em que se cancele aquele sistema estulto de menos- 

prezar e negar a toda hora o Negro em toda nossa evolugao historica 

ou de "exalta-lo" com um sentimentalismo contra-producente que 

apenas consegue fazer dele um pobre objeto de piedade... ou, pela 

influencia malefica, o aniquila e revolta resultando dai — um ven- 

cido da vida ou um bandido sadico e satanico" (20). 

Essa era uma condigao psicologica para que o "negro" viesse a 

julgar-se igual ao "branco", tivesse a coragem de exigir dele um "tra- 

tamento condigno" e se dispusesse a atuar socialmente sem nenhum 

entrave subjetivo. De acordo com as indicagoes de um dos informan- 

tes, constituia o elemento que iria possibilitar o dominio dos "recal- 

ques" e permitir-lhe que agise como HOMEM, nao como PBETO. 

Isso envolvia a superagao da passividade e do conformismo, que o 

tornava servil, timido e medroso diante do "branco"; e o triunfo so- 

us) — Idem, p. 5 (transcrigao literal). 
(20) — Idem), p. 3. 
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bre odios, ressentimentos e frustragoes, que o convertiam num ser 
desconfiado, indocil e violento. 

A absorgao de novos modelos de personalidade-estatus fazia-se 
acompanhar de substanciais alargamentos quantitativos e qualitativos 

do horizonte cultural do "negroi". Alteravajn-se, simultaneamente, as 
categorias de pensamento e de agao que regulavami a percepgao do 

mundo exterior e a organizagao do comportamento. Ai se achava a 

base psico-dinamica dos novos mecanismos de ajustamento do "ne- 

gro". Primeiro, o fator que facultava a "compreensao da situagao" 

nas relagoes com o "branco". De nada adiantaria aderir a modelos 

mais complexes de personalidade-estatus, sem aprender a manipular 

as interferencias nascidas das aplicagoes mais ou menos rigidas do 

padrao tradicionalista e assimetrico de relagao racial. O seguinte ca- 

so e ilustrativo. "De forma que acredito que nos os negros nao po- 

demos estar de acordo com aqueles que vieram da Casa Grande, por- 

que nos viemos da senzala". [... ] "Eu mesmo quando era fiscal do 
Estado, tive um colega que era neto de C. S. (21). Uma ocasiao sur- 

giu uma discussao entre os fiscais e nao sei porque cargas d'agua o 
meu nome surgiu tambem. C.S. disse nessa ocasiao que negro nao 
podia saber nada e admirava de um negro ser fiscal de Estado. En- 

tao manifestou-se o preconceito ddsse cidadao, que fez grande carga 
contra mim. Encontrando-nos uma ocasiao, tivemos uma conversa- 

gao nesse sentido. Entao disse a ele: Eu soube do seu argumento con- 

tra mim, mas qual e a razao? Nos somos amigos". "Eu disse aqui- 
lo e confirmo"! "Entao e dificil resolvermos o caso. Voce e um ra- 
paz bonito, alinhado, neto de C.S.. So seu cartao de visita ja Ihe re- 

comendaria. Voce veio da Casa Grande, tern todas as possibilidades 

para subir na vida, entretanto, eu nao tenho nada disso. Tenho cabe- 
lo carapinha, nariz chato, sou beigudo. Nao tenho a posigao que vo- 

ce tern. Entretanto, estamos aqui em pe de igualdade. Recebemos a 

mesma instrugao, percebemos os mesmos ordenados, portanto nao ve- 
jo razao para que voce me queira colocar em situagao de inferiorida- 
de" (22). Segundo, contribuiu para melhorar a qualidade e a efica- 

cia das bases perceptivas e cognitivas do comportamento social do 
negro e do mulato. festes adquiriram recursos apropriados para en- 
tenderem melhor as "exigencias da situagao", tanto em termos da 

composigao e funcionamento da ordem social democratico-competiti- 
va, quanto a luz da integragao da sociedade nacional e da importan- 

cia que nela pode ter a solidariedade grupal nas minorias etnicas ou 
raciais. Terceiro, forneceu um ponto de referencia explicito e realis- 

ta para a analise da "situagao do negroi". Assim, a propria experien- 

(21) — Antigo presidente da Republica, de tradicional tronco paulista. 
(22) — Depoimento feito em publico pelo Dr. Francisco Lucr^cio. 
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cia existencial do "negro" ofereceurlhe.um ponto de apoio para uma 

visao autonoma da reaiidade racial brasileira. A fonte dessa autono- 

maa intelectual nao foi uma r^visao das explicagoes historico-sociolo- 

gicas. Mas, uma autentica projegao especulativa nas experiencias con- 

cretas de vida e em seus ensinamentos, que configuravam uma "pers- 

pectiva social do homem negro". Dessa perspectiva, o passado e o 

presente da sociedade brasileira podiam ser percebidos e explicados 

atraves da "espoliagao secular do negro" e do significado historico 

que a luta contra essa espoliagao possui para a "gente negra". "... 

A nossa Historia tern sido exageradamente deturpada pelos interes- 

sados em esconder a face historica interessante ao Negro, aquilo que 

se poderia dizer a "negridade" da nossa evolugao nacional"; "cessem, 

por conseguinte, os mitos, e simultaneamente os excessivos louvores 

aos estrangeiros de ontem, italianos e companhia, e faga-se justiga 

ao Negro" (23). Portanto, a partir de certo momento as impulsoes 

igualitarias emergiam de disposigoes psico-dinamicas, que tendiam a 

generalizar-se no seio da "populagao de cor". Como elas respondiam 

a influencias psico-sociais, elas se refletiam em atitudes, comporta- 

mentos e mecanismos de organizagao da personalidade de carater co- 

letivo. Enfim, comegava a surgir um novo tipo de "negro", que se 

revelava filho de seu tempo e homem de sua epoca. 

£:sse homem pretendia alcangar consciencia racional de sua si- 

tuagao e sabia que tinha de "lutar" contando, somente, com aqueies 

que estavam na mesma condigao historico-social. "Vejamos, entao, 

quern resolvera e como se resolvera o nosso problema. So nos pode- 

remos, dentro da Ordem Nacional, resolver o Nosso Problema, pela 

Associagao e pela Educagao" (24). Por isso, ele precisou iniciar-se no 

uso de tecnicas sociais que antes Ihe eram< proscritas, Teve de apren- 

der a lidar, organizadamente, com o comportamento voluntario, cons- 

ciente e inteligente em escala coletiva. Ai surgiram, como se vera 

adiante, as inconsistencias incontornaveis e fatais. Ainda assim, va- 

rias manifestagoes atestam a sua capacidade organizatoria e de agao, 

literalmente acumulada sob a pressao dos fatos consumados. Soube- 

ram passar depressa da ideia de que a "uniao faz a forga" para tenta- 

tivas bastante complexas de arregimentagao da "gente negra" em 

torno de uma causa comum. Nessas experiencias, compreenderam 

atraves da agao que podiam usar construtivamente o conflito com o 

"branco" e que o exito de seu movimentos dependia de atitudes, com- 

portamentos e processes sociais mal conhecidos e praticados. Quan- 

(23) — Manifesto a Gente Negra Brasileira, Arlindo Veiga dos Santos (Presi- 
dente Geral da Frente Negra Brasileira),4 op. cit., citagoes extraidas das 
pp. 6 e 5, respectivamente (transcricao literal). 

(24) — Idem, pp. 4-5 (transcrigao literal). 
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•to ao primeiro ponto, a Frente Negra Brasileira doutrinava os seus 
adeptos a "quebrar os tabus" — por exemplo: a invadirem os passeios 

piiblicos ou os rinques de patinagao proibidos, a enfrentarem as pa- 

troas "malcriadas", etc.. A "palavra de ordem" da Frente Negra con- 

.sistia em "separar aqui, para unir la fora!". O k'negro" precisava unir- 

se ao "branco"; mas, precisava ser educado para isso, para nao ser 
uaceito" segundo o velho codigo tradicionalista. "Separar era uma 
contingencia necessaria. O negro nao estava preparado, nem tecnica, 
nem psicologica, nem moralmente para a vlda livre. Dai o que acon- 

teceu no Brasil. A Frente Negra visava a lutar contra isso: a estra- 

tegia era reunir os negros para prepara-los, para quebrar o seu medo 
« a sua covardia diante do branco, para dar-lhe coragem e ousadia, 

na competigao economica e na defesa de seus direitos. Mas, a Fren- 

te Negra lutava contra toda tentativa ou tendencia de separagao ra- 
cial. O lema politico seria, pois: O Brasil e dos brasileiros, O que se 

•deve e fazer dos negros brasileiros autenticos". "A nossa palavra de 
ordem era para que os negros tomassem em toda parte uma posigao. 

Isso seria separar. E nos separamos para unir" (25). Portanto, para 
"lutar" por sua integragao, o "negro" precisava adquirir novas habi- 

lidades em tres niveis do comportamento organizado. Primeiro, apren- 
der a identificar-se com seus "irmaos negros", unindo-se entre si 

e apoiando-se mutuamente. "UNI-VOS NEGROS! I3NI-VOS TO- 

DOS. Deus esta conosco! Uni-vos, pela elevagao moral, intelectual 
e economica da Raga! Pela Dignidade da Mulher Negra! Pela dignida- 

de e progresso do trabalhador negro! Pela afirmagao politica da Gen- 

te Negra Brasileira na Constituinte quando vier e depois da Consti- 

tuinte que vier! Pelo Brasil de nossos Avos!" (26). Segundo, neces- 
sitava desenvolver novos padroes de cooperagao, para atingir esse 

fim e para colocar a seu servigo o comportamento grupal organizado 

>e consciente. Isso nao era tao simples. Essas tecnicas sociais nao fa- 

jziam parte da heranga social tradicional .O passado recente conver- 

tera o individualismo predatorio e o egoismo cego em unicas armas 
eficazes na luta pela sobrevivencia. Era precise, pois debastar o ca- 

minho, criar mecanismos de repressao e de controle dos comporta- 

mentos egoisticos e preparar a assimilagao rapida de formas altema- 
tivas de cooperagao e de solidariedade intra-raciais. Terceiro, preci- 

sava desenvolver impulsoes integracionistas bastante fortes para ope- 
rarem independentemente de motivagoes psicologicas e de controles 

sociais seja do "meio negro", seja da sociedade inclusiva. Os segmien- 

(25) — Citagoes extraidas de explica^oes fornecidas pelo Dr. Arlindo Veiga dos 
Santos sdbre a organizagao e os fins da Frente Negra Brasileira. 

^26) — Manifesto a Gente Negra Brasileira, op. cit., p. 8 (transcri<;ao literal do 
fecho dessa manifestagao). 
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tos da "popula^ao de cor" que participavam dos movimentos reivin- 

dicatorios estavam coino que em estado de suspensao. Faltava-Ihes 

apdio psicologico e socio-cultural nos dpis estoques raciais em presen- 

ga. Em conseqiiencia, tinham de alimentar por via propria seus an- 

seios de classificagao e de ascensao sociais, criando uma sub-cultura 

capaz de fornecer-lhes um mlnimo de unificagao, de auto-suficiencia 

e de impetuosidade a seus comportamentos ou aspiragoes inconfor- 

mistas. O aparecimento e a expansao das associagoes negras simpli- 

ficaram alguns problemas de ajustamento, que surgiram nessa area, 

pois elas propiciavam a base institucional que iria aglutinar as ten- 

dencias de formagao da referlda sub-cultura. Contudo, no que dizia 

respeito as relagoes comj os "brancos" e, em parte, a acomodagao com 

elementos nao-participantes da "populagao de cor" surgiam dificul- 

dades potencialmente perigosas. Esta claro que o grosso da "popula- 

gao brancaM poderia tomar-se hostil aqueles movimentos, principal- 

mente se eles ostentassem carater abertamente "raciaP' e parecessem 

socialmente revolucionarios (isto e, se se pudesse liga-los ao intenta 

de alterar a ordem social vigente). Doutro lado, os negros e os mula- 

tos que se mantinham apaticos as impulsoes reivindicativas e os que 

eram contra elas, por causa de suas identificagoes com a "raga domi- 

nante", nao compreendiam os moveis dos movimentos, temiam sua 

estrategia de luta e tendiam a reprovar o uso deliberado do conflito. 

Por isso, a elaboragao previa de certas categorias de pensamento e 

de agao, cuja fungao consistia em imprimir cunho moral as reivindica- 

goes, em demonstrar sua conformidade com a ordem social existente 

e em submeter suas manifestagoes concretas a contengao consciente, 

vinha a ser essencial. O conflito era visto como uma arma de combate 

ao isolamento difuso; pretendia-se circunscreve-lo e impedir que ele 

gerasse algo pior, como a segregagao sistematica. O que estava em 

jogo era converter a sociedade de classes em um sistema "aberto" pe- 

lo menos aos "negros" que estivessem em condigoes de competir com 

os "branco^" — nao transforma-la num sistema "fechado" a todos os 

negros e mulatos. Nao so se queria evitar uma regressao, como havia 

profundo empenho que se entendesse que os movimentos reivindica- 

tivos constituiam um recurso extreme, inevitavel e provisorio de Jus- 

tiga social. Tudo isso fazia com que a invengao, a propagagao e o aper- 

feigoamento de categorias de pensamento e de agao adequadas fossem 

extremamente necessaries para calibrar e dirigir a fermentagao das 

impulsoes inconformistas basicas. No fundo, portanto, os mecanis- 

mos psico-sociais apontados restringiam o alcance inconformista do& 

movimentos reivindicativos, impedindo que eles ultrapassassem as 

fronteiras do combate estrito aos residuos do "antigo regime" na or— 

denagao das relagoes raciais. Porem, o "negro" nao dispunha de ne— 
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nhum controle sobre as condigoes externas dos conflitos, suas reper- 

cussoes sobre o grosso da "populagao branca" ou sobre extensas parce- 

las da "populagao de cor". Proceder de outro modo naquelas circuns- 
tancias, seria contraproducente. O que mostra que aqueles meca- 

nismos, com as categorias correspondentes de pensamento e de agao, 

desempenharam uma influencia construtiva enorme, ajustando o ho- 

rizonte intelectual e a atividade pratica as possibilidades de integra- 
gao social abertas pela propria situagao de contacto. 

Como se ve, a ressocializagao do "negro" afetou todas as esferas 

de organizagao das bases perceptivas e cognitivas do comportamento, 
da personalidade e do horizonte cultural, file nao so adquiriu no- 
vas possibilidades de compreender sua situagao como e enquanto "ho- 

mem de cor"; conquistou uma nova capacidade de fazer face a essa 

situagao, tanto em termos de ajustan^entos individuais calculistas, 
quanto em termos de ajustamentos coletivos inconformistas. Isso sig- 
nifica que elevou ao campo de consciencia social, de maneira refle- 

xiva e critica, vasta porgao de suas condigoes de existencia e alguns 

ideais de transformagao da situagao de contacto existente. A prin- 

cipal conseqiiencia dessas alteragoes psico-sociais e socio-culturais 

aparece na percepgao e na explicagao que o "negro" logo alcanga de 

sua posigao na ordem racial da sociedade inclusiva. Descobriu que 

ele nao era rejeitado "por ser negro", pura e simplesmente. Mas, que a 
cor e outros caracteres raciais serviam como um sistema de referen- 

cia para mante-Io como um "estrato social inferior", que nao tinha 

acesso aos padroes de vida e as garantias sociais desfrutados por ou- 
tros grupos nacionais, etnicos ou raciais, Surgiu, entao, a nogao de 

"preconceito de cor" como uma categoria inclusiva de pensamento. 

Ela foi construida para designar, estrutural, emocional e cognitiva- 
mente, todos os aspectos envolvidos pelo padrao assimetrico e tradi- 

cionalista de relagao racial. Por isso, quando o negro e o mulato fa- 
lam de "preconceito de cor", eles nao distinguem o "preconceito" 

propriamlente dito da "discriminagao", Ambos estao fundidos numa 

mesma representagao conceptual, fisse procedimento induziu alguns 
especialistas, tanto brasileiros quanto estrangeiros, a lamentaveis con- 
fusoes interpretativas. Esvaziando o conceit© de seu sentido histo- 

rico, no fim nao deparavam com as realidades que os termos "pre- 

conceito racial" e "discriminagao racial" permitem descrever, psi- 

cologica e sociologicamente, em outras sociedades (nos Estados Uni- 
dos, em particular). No entanto, o conceit© cunhado pelo "negro" 

possuia plena consistencia historica na cena brasileira. Aqui, nem 

mesmo na era escravocrata a discriminagao vinha em segundo pia- 
no. O preconceito sempre forneceu a justificagao emocional, moral e 

racional da discriminagao. file apenas servia para legitimar a apro- 
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priagao da pessoa do escravo ou a exclusao do "liberto" e do "homem 

livre" de certas regalias e direitos sociais. For conseguinte, estabele- 

ceu-se algo paradoxal. A discriminagao era, em si mesma, o elemento 

operativo e danoso. Ela e que restringia, solapava ou impedia o aces- 

so do "negro" as formas desejadas de integragao social. Contudo, o 

que Ihe dava fundamento aparecia em primeiro lugar, porque pres- 

supunha infragoes notorias, penosas e injustificaveis dos mores vi- 

gentes. O "negro" patenteou, portanto, inegavel talento e sutileza na 

construgao desse conceito. Selecionou a marca racial que orienta as 

manifestagoes das atitudes ou comportamentos preconceituosos e dis- 

criminativos. Deu o maximo de evidencia ao elo mais fraco da cadeia. 

ja que o "preconceito" colide aberta e irreconciliavelmente com al- 

guns mores fundamentals para o equiiibrio da cultura. For fim, fun- 

diu as duas polarizagoes, convertendo a "discriminagao" e o "precon- 

ceito" em coisas inseparaveis, pela conotagao que atribuiu ao termo 

"preconceito de cor". 

O mais importante, porem, para a nossa analise esta nas impul- 

soes psico-dinamicas e socio-dinamicas que ficaram por tras dessa 

construgao conceptual. A partir do momento que o "negro" passa a 

compreender e explicar sua situagao atraves de conseqiiencias obje- 

tivas do "preconceito de cor", ele deixa, automatieamente, de aceitar 

o destino de ser "inferior" e "dependente". Projeta-se como "pessoa" 

e como "igual" na cena historica, entendendo que as disparidades 

economicas, sociais e politicas nao eram produtos de uma fatalidade 

psico-biologica e racial, mas de circunstancias exteriores, moldaveis 

pela agao coletiva dos homens. Emi outras palavras, a consciencia de 

que o "preconceito de cor" existe vem acompanhada da disposigao 

a encara-lo como o fator da desigualdade racial e de combate-lo pelos 

meios possiveis. Essa disposigao leva o "negro" a um dos fulcros dos 

dinamismos da situagao de contacto. Impele-o a conceber o precon- 

ceito e a discriminagao raciais, em suas manifestagoes tipicamente 

brasileiras, comp problema social e a procurar, para ambos, uma so- 

lugao igualmente social. 

A referida compreensao nao era universal no "meio negro". 

De acordo com um dos informantes, somente uma minoria possuia 

ideias claras a respeito. A maioria nao so "nao compreendia bem a 

situagao"; mas, ainda, "nao tinha educagao para elevar-se espiritual- 

mente, para desenvolver uma conduta mais branda e conveniente" 

(27). O que pensava e como agia aquela minoria sao coisas facilmente 

documentaveis. Em depoimento escrito por um dos principais pio- 

neiros e lideres dos movimentos reivindicatorios deparamos com a 

(27) — "Conveniente", no contexto das declaracoes do informante, equivalia a 
"conduta esperta" (sem nenhuma conotagao pejorativa). 
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seguinte afirmagao: "Os negros devem, diretamiente, participar de 
qualquer movimento que se promova, visando a sua melhoria. Como? 

Procurando dar aos negros a assistencia material que eie necessita, 

para, entre si, desenvolver uma vasta obra de agao social para n seu 
alevantamento". Outro lider daqueles movimentos assevera, em pas- 
sagem de sua historia de vida: "Nao se trata de ir a barbeiro ou ho- 

tel e ter navalha sem corte ou cama dura, mas de lutar em torno de 
reivindicagoes mais serias e que tern raizes mais profundas". O que 
quer dizer que essa minoria procurava mecanismos coletivos de rea- 

gao ao "preconceito de cor". Os movimentos visavam consolidar e 

difundir um dado tipo de consciencia da situagao racial brasileira, 
congregar e reeducar os interessados em debate-la e em combate-la; 

e, por fim, converte-los emi forga irresistivel, capaz de alterar a re- 

ferida situagao. Os textos arrolados a seguir evocam esses intentos 

como eles se traduziram num dos documentos mais significativos da 
epoca. "A Frente Negra Brasileira e o resultante de uma consciencia 
da nova geragao negra do Brasil na observagao e estudo do ambiente 

nacional em relagao aos problemas que preocupam a Humanidade. 

dentro das novas perspectives da vida". "O mundo atravessa uma fa- 

se delicada, impregnando de ideias novas e reivindicagoes quase sem- 
pre justas e necessarias, exigindo de todos os grupos raciais uma har- 

monia de vistas em torno dos problemas transcendentais". "No Brasil, 

o homem negro mais do que em outros paises, sofre as conseqiiencias 
de seu cativeiro de quase quatro seculos, durante os quais contribuiu 

eficientemente para a formagao das riquezas publica e particular e 

tem sido um fator etnico nesse caldeamento de ragas que se fundem, 

apresentando um tipo mais uniformizado, de acordo com o ambiente 

dos tropicos". "A margem da vida nacional, cuja organizagao sustentou 
em seus ombros durante esse decorrer de seculos, sem economia, sem 

instrugao e sem saude, o negro vem sofrendo os terriveis efeitos de 
maquiavelica campanha de preconceito de cor. que so ele sente e per- 

cebe, porque e fato de todo instante". "Varias tentativas tem falhado, 

no sentido de uma arregimentagao negra, com outras finalidades que 

nao a de simples recreagao. Reagir, eis o sentido exato dessa arregi- 

mentagao. A ultima tentativa foi o Centro Civico Palmares, ha uns 
dez anos, com programa menos desenvolvido, porem com o mesmo 

■escopo". "Foi quando, apreciando e sentindo a imediata necessidade 

que as condigoes de vida exigiam, se fez, com mais entusiasmo e 

experiencia a arregimentagao que tomou o nome de Frente Negra 

Brasileira". E, adiante, assevera no mesmo diapasao: "E' uma afir- 

mativa leviana, se nao maldosa, dizer-se que no Brasil nao ha pre- 

conceito de cor. Ja inscrevemos em nosso estandarte: "O preconceito 
de cor no Brasil so nos, os negros, podemos sentir". Porque a luta 
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que se move ao negro e traigoeira e disfargada; nao e feita como, es- 

pecificadamente, nos Estados Unidos, onde a mentalidade material 

impos: "O homem vale por aquilo que ele seja capaz de fazer". "Nao 

e a luta aberta dos valores. Ao contrario, prometem-lhe muito mas 

nada Ihe dao". "E a mentalidade reinante e a de fazer do negro, sem- 

pre, um elemento servil, negando-lhe todos os direitos que, ironica- 

mente, a lei Ihe concede" [...]. "Vem sofrendo o negro essa maldosa 

infiltragao e maquiaveiica msinuagao; e onde quer que ele esteja, 

apenas o vem como negro e sob indisfargavel ponta de ironia, como 

se a cor da epiderme pudesse influir na capacidade intelectual" (28). 

Essa percepgao da realidade levou o "negro" a dar grande realce 

a influencia educativa que os movimentos reivindicatorios deviam sa- 

tisfazer. Converteram-nos em centres de reeducagao do "homem de 

cor^', preparando-os para agir como homens livres e para lutar, cons- 

trutivamente, contra as diversas manifestagoes do preconceito e da 

discriminagao raciais. "Precisamos, porem, de educagao e assistencia 

social como base para tudo o mais. Mas essa educagao precisa ser 

dada por nos mesmos, isto e, pelos elementos bons, cultos e "tradicio- 

nalistas nacionais" pertencentes a Gente Negra Brasileira, para dai 

nao se criar para o Negro uma mentalidade deformada. Outra educa- 

gao e sempre falha e negativista..." (29). O que visava essa educa- 

gao do "negro" pelo "negro"? Preparar a "gente negra" para "a inte- 

gralizagao absoluta, completa, do negro, em toda a vida brasileira" 

(30). Pretendia-se, pois, educar o "negro" para exigir que Ihe des- 

sem "o seu lugar na sociedade", e como estoque racial. Ou seja, para 

"reagir" ao statu quo e modifica-lo, tomando a sociedade de classes 

"aberta" tambem para o negro e o mulato. Nesse contexto, salientava- 

se com clareza o repudio a solugao alternativa segregacionista, que 

permitiria atingir o mesmo objetivo atraves de uma ordem bi-racial 

estanque. "Repelimos todos os patricios que, errados, queiram trans- 

portar para o Brasil o problema negro ianque de luta de odio contra 

o branco. Nao e esse feitio o nosso. Repeli/nos a concepgao norte-ame- 

ricana, fruto da mentalidade, no fundo anti-crista, daquele povo. Nao 

queremos uma segregagao da vida nacional, senao uma afirmacao na- 

cional do Negro, uma integragao real e leal" (31). Nao seria possivel 

ser mais claro. Equacionado o "preconceito de cor" como problema 

social, perseguia-se a sua solugao por via social: a preparagao dos 

(28) — Frente Negra Brasileira. Suas Finalidades e Obras Realizadas, s. d., pp. 
1 e 3-4 (Documento redigido em fins de 1936, de autoria do dr. Raul Jo- 
viano do Amaral). 

(29) — Manifesto a Gente Negra Brasileira, Arlindo Veiga dos Santos, op. cit.y 
p. 6. 

(30) — Idem, p. 3 (Trecho transcrito na Integra, acima; conforme p. 325). 
(31) — Idem, p. 8. 
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"negros" para assumirem, em pe de igualdade com os "brancos", as 

posigoes a que fizessem jus na ordem social. 

Os progressos na ressocializagao do "negro" correspondiam ou 

seguiam-se, por sua vez, ao aparecimento de novas form!ag6es sociais. 
A proliferagao de associagoes recreativas, culturais e beneficientes te- 

ve importancia bem definida na ressocializagao do "homem de cor". 
Essas associagoes nao so alargavam a area de contactos intemos no 

"meio negro"; elas difundiam e consolidavam novos padroes de vida, 

que contribuiam para aumentar o auto-respeito do "negro" por si mes- 

mo, seus lagos de solidariedade e, especialmente, a insatisfagao pelo 

fato de ver-se posto a margem no seio da sociedade inclusiva. De acor- 
do com a seguinte informagao, parece, entretanto, que raramente con- 

seguiam preencher suas fungoes manifestas: "Desde 1915 vinham sen- 
do fundadas organizagoes de negros que acabavam se disvirtuando e 

virando bailes. E fato que os fins dessas sociedades nao eram de ar- 

regimentagao da raga, mas sim culturais e beneficentes, Assim foram 

fundadas de 1918-1924 a Sociedade Beneficente 13 de Maio, o Gre- 
miio Recreativo e Cultural, e outras. Constitui excegao, nessa epoca, o 

Gremio Recreativo Kosmos, que realizou seu programa educative: te- 

ve um grupo dramatico, e um jornal que publicava noticias sociais e 
ensaios literarios" (32). Algumas, no entanto, alem de realizar essas 
fungoes, sintonizavam-se com o clima de ebuligao social dominante. 

E' o caso do Centre Civico Palmares, fundado em 1927, visando fins 
educativos e que se converteu, desde logo, em micleo de arregimenta- 

gao do "negro" e em ativo foco de luta contra as manifestagoes do 
"preconceito de cor" (33). E precise que se tenha em mente que tais 
associagoes nao operaram, apenas, como fontes indiretas do advento 

dos movimentos reivindicatorios. A luz das influencias do Gremio 

Recreativo Kosmos e do Centro Civico Palmares, especialmente, cons- 
tatamos que elas exerceram tres fungoes construtivas capitals. Pri- 

meiro, elas condensaram a objetivagao e canalizaram a difusao de 

avaliagoes sobre a importancia fundamental da educagao para o negro 
e o mulato. A educagao foi colocada como a condigao mimero um da 

luta do "negro" contra a miseria, o "preconceito de cor" e a desor- 

ganizagao social. Foi-lhe atribuido, mesmo, um valor mais elevado 
que ao conflito, encarado como um recurso cuja eficacia dependia, di- 

retamente, do exito previo de reeducagao do "negro". Segundo, elas 
atuaram, desde o inicio, como as primeiras formas de pressao usadas 

grupalmente pelo negro. Todas as agitagoes, feitas no turbulento pe- 

riod© de 1927-1931, contra manifestagoes concretas do "preconceito 

(32) — Renato Jardim Moreira, em colaboragao com Jos6 Correia Leite, Movi- 
mentos Sociais no IMeio> Negro, op. cit., Ms., p. 4. 

(33) — A respeito, veja-se transcrigao feita acima, nas pp. 316-317. 
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de cor"' ou pela revoga^ao de medidas discriminativas em repartigoes 

publicas, foram provocadas e dirigidas atraves dessas associagoes. 

Terceiro ,elas forneceram o clima moral que contrabalangava as ten- 

dencias centripetas das "elites de cor" — pouco propensas a se identi- 

ficarem com os "negros humildes" ou "pobres" — e levantaram as 

primeiras reagoes contra a identificagao do "negro que sobe" com os 

interesses ou os valores dos "brancos". Nesse sentido, elas contri- 

buiam para neutralizar varios efeitos das tecnicas de acefalizagao 

das minorias raciais, postas em pratica na sociedade inclusiva, e para 

aumentar o grau de lealdade dos elementos inconformistas a situagao 

de interesses da "gente negra". 

O material exposto permite situar outra questao delicada. Trata- 

se do que alguns intelectuais brancos ja chamaram de "preconceito do 

negro" e de "preconceito do rvgro contra o branco". Parece obvio 

que, enquanto o kknegro" se visse atraves de contra-imagens construi- 

das pelo "branco", ele jamais conseguiria representar-se, autonoma- 

mente, como pessoa, e ter uma visao independente de seu destino na 

sociedade. Por isso, a consciencia de que "existe o preconceito de 

cor" e a oposigao direta ou indireta as suas manifestagoes possuia, 

em si mesma, consideravel importancia dinamica para o comporta- 

mento do "negro", tanto psicologica quanto sociologicamente. Os re- 

sultados das entrevistas e das historias de vida, concernentes a epoca 

considerada, demonstram cabalmente duas coisas. De um lado, que 

os "negros" que se mantinham fieis ao codigo etico tradicionalista 

conformavam-se com as expectativas vigentes e raramente exteriori- 

zavam o "tormento em que viviam". De uma forma ou de outra, sen- 

tiam "vergonha" de serem "pretos", dissimulavam ou absorviam des- 

trutivamente o "rancor" contra os "brancos" e quando "explodiam". 

faziam-no de modo mais ou menos negative, esporadico e violento. 

No intimo, sucumbiam a formula segundo a qual "negro nao e gente" 

e ao seu nefasto corolario, de que "vida de negro e assim mesmo". 

De outro lado, os "negros" que se identificavam com a corrente in- 

conformista livravam-se dessas aberragoes. Passavam a agir calcula- 

damente, em termos racionais, pesando bem as probabilidades de in- 

terferencia negativa da cor e preferindo as alternativas de compor- 

tamento impessoais para neutraliza-las. A "vergonha", o "rancor" e 

a "intransigencia individualista" cediam lugar ao anseio desenfre'ado 

de ter exito nos projetos de ascensao social. 

Portanto, ai se localizava a fonte de influxes emocionais e irra- 

cionais incontrolaveis. O temor do estatus social "baixo "e da inca- 

pacidade em sobrepujar os "brancos" ou de anular as "barreiras da 

cor" e que contava em primeftso piano. No mais, predominava o pon- 

to de vista de que "negro e gente", tornando-se secundarias as gra- 
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dagoes da cor da pele. Em tres documentos pessoais diferentes pude- 

mos apreciar essa polarizagao socio-dinamica. Em uma histdria de 
vida, o sujeito (mulato escuro) mostrou, espontaneamente, apego ao 

lema de que "quern escapa de branco e preto1", classificando-se como 
"negro". Em dois outros casos, mulatos claros (um dos quais antes 

seria "branco", pelos criterios raciais brasileiros) identificarani-se, 

racial e moralmente, como "negros", frizando que somerfte tern impor- 

tancia a situagao social da pessoa. Germinava uma sorte de orgulho 
racial, de natureza compensatoria, que serviu em seguida de bandeira 
aos movimentos reivindicativos. "Protestamos quando se nos repele 

"somente" por sermos Negros, que o somos hoje orgulhosamente" 
(34). Desse prisma, e possivel constatar que o "preconceito do negro" 

podia parecer "antipatico" e ate "intoleravel" ou "perigoso" pela so- 

ciedade inclusiva. Mas, ele constituia um(a condigao psico-social de- 
veras importante para a formagao e o desenvolvimento de atitudes 

de independencia moral e de inconformismo social no seio da "popula- 

gao de cor". 

Os dois ultimos pontos — a radicalizagao do mulato e a infiuen- 

cia construtiva dos movimentos sociais — devem ser apenas mencio- 

nados. As observagoes reunidas sugerem que a participagao dos mula- 

tos na lideranga dos movimentos reivindicatorios era particularmente 

intensa. Tratava-se de mulatos que se consideravam "negros" e de- 
finiam sua lealdade para com a "gente negra". Exceptuando-se Vi- 

cente Ferreira e Jayme de Aguiar, os principais lideres da fase pio- 

neira podiam ser classificados como mulatos "claros" ou "escuros". 
Um dos informantes, que teve participagao invulgar naqueles acon- 

tecimentos, asseverou o seguinte: "O negro e subserviente, bajulador; 

o mulato nao, e revoltado, insubmisso. Tenho medo de explicar esse 

fato pois sou praticamente analfabeto. Mas acho que ela [a expli- 
cagao] pode ser dada pelo atavismo. Afinal tres seculos de escravidao 
devem pesar. Mesmo o pre to culto e humilde. Veja o Dr. S. e as 

ideias dele de que os negros devem procurar lideres brancos". No 

entanto, parece que o mulato teve maiores chances em virtude da 
propria experiencia e do prestigio grangeado anteriormente. Muitos 

conheciam melhor as tecnicas sociais a serem manipuladas e na ver- 

dade os demais empurravam para as suas maos as tarefas de maior 

complexidade ou importancia. De qualquer maneira, o fato e que a 
insatisfagao do mulato contribuiu para radicalizar suas reagoes e leva- 

los a um engajamento definitivo ao lado da "gente negra". Como 

traziam consigo uma experiencia que foi muito util para a lideranga 

(34) — Manifesto a Gente Negra Brasileira, Arlindo Veiga dos Santos, op. cit.^ 
p. 3. 
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daqueles movimentos, e conveniente tomar em conta essa condigao en- 

tre op requisites que ora nos preocupam. 

Por fim, a medida que os movimentos reivindicativos se afir- 
mavam e se expandiam, eles criavam novos modelos de comporta- 

mento e de aspiragoes sociais, Surgiam papeis sociais especificamen- 

te ligados as atribuigoes dos agentes nas campanhas realizadas ou 

nas associagoes que as patrocinavam. Doutro lado, estabelecia-se uma 

nova rotina na vida diaria, com centres de interesses proprios. As pes- 

soas podiam cooperar e competir en tre si atraves dessa participagao. 

Os alvos das reivindicagoes impunham obrigagoes altruisticas e de- 

veras penosas. Mas, dependendo da forma de atende-las, os individuos 

podiam fortalecer sua auto-estima e granjear prestigio social no "meio 

negro". Os militantes ativos acabavam ocupados em tarefas re- 

gulares e integrativas, formando um circulo altamente influenciavel 

pela moral do "nosso grupo". Nesse caso, as impulsoes que dinami- 
zavam suas atitudes e comportamentos ganhavam outra qualidade e 

intensidade. Ficavam sujeitos a controles externos, pessoais e dire- 

tos, que expunham suas atividades a uma supervisao constante, 6s- 

ses influxes tinham importancia condicionante, ja que decidiam o grau 

de lealdade, de perseveranga e de dedicagao com que cada um se de- 

votaria aos objetivos colimados coletivamente. 

Os resultados desta breve discussao sobre os requisites psico-so- 

ciais e socio-culturais patenteiam que o "meio negro" reunia certas 

condigoes para reagir aos incentives historico-sociais descritos acima. 

A "populagao de cor" da cidade contava com elementos para sintoni- 

zar-se com os processes que abalavam a estrutura da sociedade bra- 

sileira. Podia sincronizar-se com outros grupos sociais, que se proje- 

tavam contemporaneamente na cena historica, reclamando para si a 

soma de poder e de auto-determinagao que deveria possuir numa so- 

ciedade aberta, competitiva e democratica. Tudo isso nos indica que 

o passado se encerrara. Refeitos de suas cicatrizes, os "negros" pre- 

paravam-se para disputar com os "brancos" os direitos e os deveres 

do cidadao. 

Visto isso, podemos cuidar da segunda questao (35), situando as prin- 

cipais ocorrencias que marcam, historicamente, as manifestagoes dos 

movimentos reivindicativos no "meio negro". No periodo de 1927 a 

1945 surgiram varias associagoes, beneficlentes, culturais ou recrea- 

tivas, e muitas delas fomentaram campanhas ou realizagoes com ob- 

jetivos praticos. Em nosso levantamento, registramos a Associagao 

Jose do Patrocinio, a Associagao dos Negros Brasileiros, o Centro 

(35) — Conforme acima, p. 307. 
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•Civico Beneficente Senhoras Maes Pretas, o Centre Civico Palmares, 
•o Clube Negro de Cultura Social, a Federagao dos Homens de Cor, 
a Frente Negra Brasileira, a Frente Negra Socialista, o Gremio Re- 

creative e Cultural, o Gremio Recreativo Kosmos, a Legiao Negra 

Brasileira, o Movimento Afro-Brasileiro de Educagao e Cultura, Or- 

ganizagao de Cultura e Beneficiencia Jabaquara, a Sociedade Benefi- 

cente 13 de Maio e a Uniao Negra Brasileira. Essa lista, que nao e 
completa, deveria compreender, ainda, a veneranda Irmandade de N. 

S. do Rosario dos Homens Pretos; e algumas iniciativas posteriores, 

como a Associagao Cultural do Negro, a Bandeira Cultural Negra 

Brasileira e a Casa da Cultura Afro-Brasileira. A maioria dessas asso- 
ciagoes teve duragao curta ou, mesmo, efemera. Algumas, sucumbi- 

ram aos designios de dirigentes inescrupulosos e viram-se envolvi- 

das em manipulagoes lamentaveis. Outras, como a Associagao Jose 

do Patrocinio ou a Associagao Cultural do Negro, por exemplo, conse- 
guiram imprimir certa continuidade e espirito criador aos seus tra- 
balhos. Algumas iniciativas importantes tambem deveriam ser assi- 

naladas, nesse periodo recente, como a Convengao Nacional do. Negro 

(1944), a I Convengao Paulista do Negro (1956), o Congresso Mundial 

da cultura Negra (1962) ou o Primeiro Encontro de Estudos sobre a 

Cultura Negra (1963). Para os fins da nossa pesquisa, entretanto, ha- 
via conveniencia em restringir a analise a fase por assim dizer pio- 

neira, em que se deram as primeiras manifestagoes organizadas das 
lutas do "negro" por sua integragao social. Por isso, escolhemos a 

Frente Negra Brasileira como unidade de investigagao, o que limita 
as explanagoes ao espago de tempo compreendido entre 1931 e 1937. 

Essa limitagao possui, contudo, a apreciavel vantagem, de localizar a 

analise sociologica das conexoes de sentido, de estrutura e de fungao, 

que serao levantadas no estudo dos fatores e das condigoes que ex- 
plicam quer o malogro dos movimentos reivindicativos, quer suas 

influencias construtivas sobre o comportamento do "negro", sua con- 

cepgao do mundo e a orientagao de suas aspiragoes sociais. Nada im- 
pede, doutro lado, que se complemente as interpretagoes, quando ne- 
cessario, com dados referentes a constelagoes historico-sociais poste- 

riores. 

A Frente Negra Brasileira foi fundada em 16 de setembro de 
1931. Ela surgiu num. clima de inquietagoes e de ansiedade, pois des- 

de 1927 varios grupos, tendo a frente o Clarim da Alvorada, vinham 
preparando o terreno para uma organizagao desse tipo. Por isso, ela 

foi recebida com jubilo e congregou, no inlcio, "todos os grupos exis- 
tentes no meio negro-". "A palavra frente estava muito em voga, 

quando Isaltino Veiga dos Santos em companhia de outros negros, en- 

tre os quais Francisco Costa Santos, reuniram-se e resolveram fazer 
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am trabalho de agitagao e arregimentacao no Meio Negro" (36). Q 

exito imediato foi espantoso. Em pouco tempo, contava com milhares 

de membros, com um poderoso nucleo dirigente em Sao Paulo e va- 

rias ramificagoes pelo interior e em outros estados. Manteve. ainda, 

a partir de 18 de margo de 1933, um jornal proprio, A Voz da Raga, e 

pos em pratica um programa de proselitismo que jamais alcangou 

paralelo em outras tentativas ulteriores. Alguns elementos tornaram- 

se uma especie de agitadores profissionais. "Tinham o encargo de sair 

pelos bairros a procura de partidarios". Em regra, eram extraidos en- 

tre desempregados, que "viviam com dificuldades, e abragavam com 

entusiasmo esse encargo". Tambem encaravam com interesse as ati- 

vidades correspondentes, "pois os inscritos pagam 1$000 por mes e 

nem todos os cabos eram fieis — no fim de um dia de trabalho sempre 

dava uns 5$000 ou 6$000" (37). 

A sede central da Frente Negra localizava-se na rua da Liber- 

dade, 196. Por seus estatutos, ela se reconhecia como tendo por fim 

promover a "uniao polltica e social da Gente Negra Nacional, para 

afirmagao dos direitos historicos da mesma, em virtude da sua ativida- 
de material e moral no passado e para reivindicagao de seus direitos 

socials e politicos, a+uais, na Comunhao Brasileira". Era dirigida por 

um Grande Conselho, "soberano e responsavel, constando de 20 mem- 

bros, estabelecendo-se dentro dele o Chefe e o Secretario, sendo outros 

cargos necessarios preenchidos pelo Presidente". O Grande Conselho 

era "ajudado em sua gestao pelo Conselho Auxiliar, formado pelos ca- 

bos distritais da Capital". £ste orgao tornou-se o fulcro da formagao da 

milicia frentenegrina, que tinha organizagao para-militar. Os seus com- 

ponentes vestiam camisas brancas, estavam sujeitos a rigida disciplina, 

recebiam treinamento militar e foram chefiados pelo Dr. Raul Jovia- 

no do Amaral, que ocupava o posto de capita© (os demais postos, de 

Grande Conselho e ao Presidente da F.N.B.) (38). 

r36) — Renato Jardlm Moreira e Jose Correia Leite, op. cit, p. 16 (a citacao 
anterior tambem foi extraida desta fonte e da mesma pagina). Pelo que 
consta na tradi^ao oral, o sr. Francisco Costa Santos foi o principal idea- 
lizador da Frente Negra Brasileira; a respeito de sua personalidade, veja- 
se A Voz da Ra^a, Sao Paulo, 18-111-1933 Ano I — N.0 1). 

(37) — Renato Jardim Moreira e Jose Correia Leite, op. cit., trechos extraidos 
das pp. 13 e 14 (a unidade monetciria era o mil reis), 

,(38) — Transcri<?6es extraidas dos Estatutos da Frente Negra Brasileira, aprova 
dos em 12 de Outubro de 1931, em reuniao realizada no salao das Clas- 
ses Laboriosas, a que compareceram mais de mil aderentes. Vejam-se A 
Voz da Ra^a, Sao Paulo, 15 de Abril de 1933 (Ano I — N.0 5). A Frente 
Negra Brasileira possuia um hino prdprio, com letra do Dr. Arlindo Vei- 
ga dos Santos e rausica do professor Alfredo Pires; iptitulava-se Hino 
da Gente Negra Brasileira: 

"Salve! Salve! hora gloriosa, 
Em que aponta, no pais, 
Esta aurora luminosa 
Que fara a Patria feliz 



Talvez movidos pelo exito alcangado, taivez porque pensassem que 
assim serviriam melhor aos moveis da organizagao, seus mentores 

transformaram-na, em 1936, em partido politico. "A Frente Negra 
acabou por se registrar como partido politico. O pedido de registro 

provocou, no Tribunal, discussoes sobre sua constitucionalidade, mas 

acabou sendo aceito. Os negros nao tiveram grande interesse pelo 

fato, mas os mais ligados aos movimentos de hegros ficaram espanta- 

dos. O golpe de 37 encontrou a Frente Negra registrada como parti- 

do politico e o governo fechou-a. Transfdrmou-se imediatamente em 

Uniao Negra Brasileira, sob a presidencia do Dr. Raul Joviano do 
Amaral, que se esforgou para continuar a obra ate maio de 1938, 

quando dos festejos do cincoentenario da Aboligao" (39). 

O context© psico-social descrito acima continha impulsoes que 
pressupunham, estrutural e dinamicamente, certas orientagoes ideo- 

logicas. O repiidio ao padrao tradicionalista e assimetrico de domi- 

nagao racial e as aspiragoes de integragao social rapida, em escala 

coletiva, convertiam a Frente Negra, inapelavelmente, num movimen- 

to reivindicatorio de tipo assimilacionista. No fundo, portanto, ela 

Coro 

Gente Negra, Gente forte, 
Ergue a fronte varonil, 
es a impavida codrte 
—• Honra e gldria do Brasil. 

Os herdeiros dos laurels 
Do trabalho, a cidncia, a guerra, 
Surgera, nobres e fi6is, 
Pelo amor da Pdtria Terra. 

Sao do sangue escravo herdeiros, 
De Tupls e de Africanos, 
Que, confiantes Brasileiros, 
Bradam soberbos e ufanos. 

Cesse a voz dos preconceitos! 
Caia a bastilha feroz, 
Que o valor dos nossos feitos 
Ruge altivo dentro em nds! 

Nossa cor d o estandarte 
Que entusiasma Norte e Sul; 
Une a todos para o marte 
Sob o Cruzeiro do Azul. 

Ouve: —t os clarins dos PALMARES 
Vem falar da Piitria nova! 
Ressoa o clangor nos ares 
Chamando os bravos h prova! 

Seja o toque da alvorada 
Que diga a todos: "Reunir" 
E a Nagao, alvorogada 
Corra ^ voz de ^essurgi^'^ 

(Transcrito de A Voz da Ra^a, Sao Paulo, 29-IV-1933, Ano I — N.0 7). 
(39) — Renato Jardim Moreira e Josd Correia Leite, op. cit., p. 27. 
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atuou como um nrecanismo de reagao societaria do "meio negro". Vi- 

sava consolidar e difundir uma consciencia propria e autonoma da 

situagao racial brasileira; desenvolver na "populagao de cor" tenden- 

cias que a organizassem como uma "minoria racial integrada"; e de- 

sencadear comportamentos que acelerassem a integragao do negro a 

sociedade de classes. Para atingir este fim, ela operava em tres nir 

veis distintos: no solapamento da dominagao racial tradicionalista, 

atraves do combate aberto as manifestagoes do "preconceito de cor" 

e da desmoralizagao dos valores ou das tecnicas socials em que ele se 

assentava; na reeducagao do "negro", incentivando-o a concorrer com 

o "branco", em todas as esferas da vida, e emulando-o, psicologica- 

mente, para enfrentar a "barreira da cor"; na criagao de formas de 

arregimentagao que expandissem e fortalecessem a cooperagao e a 

solidariedade no seio da "populagao de cor". Subsidiariajmente, fa- 

zia um esforgo consciente no sentido de estimular a imagem; histo- 

rica que o "negro" construira de si proprio, levando-o a compreender 

o papel que a "raga negra" tivera como "o fator mais preponderante 

na estabilidade da vida nacional durante quase quatrocentos anos" 

(40); e pretendia estender suas influencias socializadoras tambem a 

reeducagao dos "brancos", pois se sabia que era necessario implantar 

nova mentalidade no tocante a representagao dos direitos dos "negros" 

e a significagao do convivio igualitario para o equilibrio ou o progres- 

so da ordem social nacional. No entanto, a enfase especificamente 

polltica incidia em interesses sociais imediatos e fundamentais, co- 

mo testemunha a seguinte transcrigao, feita sob a epigrafe "as nossas 

necessidades e reivindicagoes": "Essa associagao (que a F.N.B. pre- 

tende vir a ser) deve cuidar do problema negro total, tratanto do en- 

sino e assistencia em geral (assistencia esta que deve hoje buscar es- 

pecialmente os anciaos e ancias ex-escravos e os invalidos ou des- 

validos negros veteranos das campanhas imperiais e das sedigoes re- 

publicanas); da Uniao dos Negros em grupos profissionais homoge- 

neos, os unicos possiveis no cosmopolitismo horrivel de Sao Paulo, 

grupos esses que impegam a situagao de miseria e exploragao onimo- 

da em que vive perpetuamente o operario negro, aqui rejeitado, ali 

maltratado, acola diminuido, trabalhando mais e ganhando menos, alem 

de mal pago ou nao pago; tira-lo das garras exploradoras dos senhorios, 

quase sempre estrangeiros, usurarios e esttipidos, donos dos buracos 

ou poroes com nome de casas, em que por ai se vive sem luz e sem 

higiene; erguer toda a infinidade de patricios dessas baiucas e fecha- 

nuncas miseraveis onde, se ha outros sofrendo e perdendo-se, e o 

(40) _ Citagao extraida do folheto Frente Negra Brasileira. Suas Finalidades 
e Obras Realizadas, op. cit, p. 2. Seria inutil estender as citagoes a res- 
peito, embora exista farto marterial disponivel. 
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negro o mais infeliz e desvalido; dar habitos de economia e cuidar de 
aplicar-lhes os frutos em propriedades imoveis reduzidas a "bens de 

farmlia" impenhoraveis, segundo estatue o Codigo Civil Brasileiro, 

no art. 70; providenciar pelo aproveitamento das vocagoes artisticas 

ou tecnicas de que foram sistematicamente excluidos os valores Ne- 
gros pela politica estrangeirista ou semi-estrangeirista que marcou o 
ominoso dominio do P.R.P." (41). Desde sua fundagao, previa-se a 
possibilidade de converte-la num mecanismo de influencia politica, a 

ser manipulado autonomamente pelo "negro". E o que se infere, pelo 

menos, do artigo 4.° de seus estatutos: "Como forga politica organiza- 

da, a FRENTE NEGRA BRASILEIRA, para mais perfeitamente alcan- 
gar os seus fins socials, pleiteara, dentro da ordem legal instituida no 

Brasil, os cargos eletivos de representagao da Gente Negra Brasi- 
leira, efetivando a sua agao politico-social em sentido rigorosamente 
brasileiro". 

Dentro em pouco, os objetivos foram formalizados com muita 

clareza; e o que se observa com o programa em que se sistematiza, 
em 1936, as "finalidades e obras realizadaS" pela Frente Negra. Nele, 

especifica-se como suas "finalidades congregar, educar e orientar" 

(42). Eis como esses objetivos sao fundamentados e enunciados no 
referido programa: "Oongregagao — A propria natureza do cativeiro 

matou no homem negro as tendencias naturais e individuals ao agru- 
pamento, e dentro da senzala o escopo do senhor e seus prepostos era 

evitar essa uniao por meio de delagoes e incompatibilidades pessoais. 

Essas deformagoes associativas, agravadas pelas regioes origina- 

rias dos escravos, ainda num estado pouco desenvolvido de civilizagao 

europeizante, contribuiam para a formagao de varias correntes dentro 

da raga e existencia de certa incompreensao do problema geral da gen- 

te negra. 

Libertado repentinamente, sem um conhecimento objetivo da vi- 

da, o negro nem teve tempo de conseguir um elemento intelectual 
que o pusesse a par da realidade, uma vez que a sua subsistencia, bem 

como a de sua familia, que ja ia existindo de fato e de direito, exi- 
gia ou Ihe tomava todo o tempo para a labuta fisica, cujos frutos de- 
veriam ser imediatos. 

Com o decorrer dos tempos essa desagregagao mais se arraigou 

no animo do negro, envenenado pelas maquinagoes diabolicas de in- 
teresseiros em tal estado caotico, e chegamos aos tempos modemos 

que exigem de todas as correntes, raciais, economicas ou filosoficas. 

(41) —< Manifesto a Gente Negra Brasileira, Arlindo Veiga dos Santos, op. cit., 
p. 6. 

(42) — Frente Negra Brasileira.. Suas Finalidades e Obras Realizadas, op. cit., 
p. 2, (note-se: este documento foi redigido pelo Dr. Raul Joviano do 
Amaral). 
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^ma completa harmoni.a de agao para a defesa de interesses vitais da 

existencia. 

Assim, a Frente Negra esta congregando todos os homens da ra- 

ga, qualquer que seja a • sua condigao e tem desfeito essa visao er- 

ronea do panorama da vida, que dominava as varias correntes entao 

existentes". "Educar — O Brasil, de si, ja e, na expressao dolorosa 

mas justa da estatistica, um pais de analfabetos. E dentre estes, in- 

felizmente, o negro ocupa grande percentagem. Certamente que nao 

Ihe cabe culpa dessa situagao. A geragao que gemia na senzala, em- 

briagada com a ironica liberdade com que ihe acenavam, atirou-se ao 

gozo das prerrogativas de sua libertagao, sem capacidade para compre- 

ender a dura realidade da vida. Deram-lhe a liberdade moral e in- 

telectual. 

Sem capacidade para pensar e agir, como poderia o negro trans- 

mitir aos seus filhos uma orientagao mais firme e produtiva, numa 

seqiiencia progressiva? 

Eis ai um problema complicado e quase insoluvel que a nova ge- 

ragao veio encontrar, entravando a vida. Procurou-se resolve-lo sob 

o prisma individual, mas, evidentemente, o resultado nao podia ser 

positive, por isso que a situagao economica do negro, considerada no 

seu aspecto geral, e ma. 

Individualmente, a solugao do problema se tornava morosa e 

deveria, fatalmente, dar-se um congestionamento da questao. 

Devemos ainda considerar que todo o negro, a proporgao que 

se ia alfabetizando, minado por terrivel insinuagao preconceituosa, ia 

se afastando dos outros negros..E tao forte e esse aspecto, que che- 

gou aos nossos dias. 

O escopo de nossa organizagao e cuidar da educagao coletiva, 

quer entre adultos, em varies graus e aspectos, como, e principal- 

mente, entre as criangas, desde o curso primario ate as nogoes ne- 

cessaries ao alto padrao de conhecimentos para as lutas quotidianas 

do trabalho". "Orlentar — Embora o negro se ressinta de melhores 

nogoes de instrugao e educagao, vem ele, individualmente, sentindo 

a necessidade de se orientar por um prisma mais real e objetivo da 

vida. que Ihe possa trazer melhores dias. 

E uma afirmagao leviana, se nao maldosa, dizer-se que no Bra- 

sil nao ha preconceito de cor. Ja o inscrevemos em nossos estandar- 

tes: "O preconceito de cor no Brasil so nos, os negros, poderemos 

sentrt". 

Porque a luta que se move ao negro e traigoeira e disfargada; 

:iao e feita como, especificadamente, nos Estados Unidos, onde a men- 

tali dade material impos: "O homem vale por aquilo que ele seja 
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•capaz de fazer". Nao e a luta aberta dos valores. Ao contrario, pro- 

metem-lhe muito, mas nada Ihe dao. 
E a mentalidade reinante e a de fazer do negro, sempre, um 

elemento servil, negando-lhe todos os direitos que, ironicamente, a 
lei Ihe concede. 

Emotivo por excelencia, confiado apenas nos impulses do seu 

generoso coracao, o negro vem para as lutas da vida de alma aber- 
ta, sem perceber que aquele que o abraga agora e o mesmo que, all 

adiante, ira intriga-lo para que nao Ihe deem lugares de destaque 
que as suas capacidades tecnicas, morais e intelectuais exigem. 

Vem sofrendo o negro essa maldosa infiltragao e maquiavelica 

insinuagao; e onde quer que ele esteja, apenas o vem como negro e 

sob indisfargavel ponta de ironia, como se a cor da epiderme pu- 
desse influir na capacidade intelectual! 

Enquanto isso, o negro, que gemeu quatro seculos sob duro e 

intense cativeiro, que formou, sozinho, as riquezas publica e parti- 
cular do Brasil; que desbravou os nossos sertoes formando as tropas 

das vanguardas das "bandeiras"; que cultivou o solo, plantando es- 

ses oceanos verdes de cafezais; que palmilhou os nossos rios em 

busca do ouro e das esmeraldas para os seus senhores; e que, um 

dia, partiu de armas aos ombros para a defesa de uma terra em que 
o tinham escravo; que, enfim, por intermedio da "Mae Preta", ama- 
mentou os filhos dos senhores, em prejuizo da alimentagao do pro- 

prio filho, o negro continua por al, atirado a margem da vida, arre- 

dado do lugar que Ihe pertence e que, por ironia da sorte, dao a ou- 
tros. ate a forasteiros do pior quilate, alijados de toda parte da ter- 

ra, como indesejaveis! 

Eis porque, tambem o nosso escopo e orientar. Orientar para 

xeconquistar um lugar que e seu, mas nao Ihe deram. Orientar para 

que, como outros elementos raciais, ele possa ter uma vida mais pro- 

dutiva e compensada, mais ritmada com os beneficios que o tra- 

balho produz. Orientar para que ele possa gozar da mais ampla re- 

galia que a lei Ihe concede" (43). Cristalizara-se, em pouco tempo, 
toda uma filosofia da agao, que concentrava as reivindicagoes em 
tdmo de objetivos simples, claros mas essenciais. Bern examinados, 
eles indicam que se queria, na verdade, uma unica coisa. Substituir 
os criterios tradicionalistas de absorgao individual, lenta e descon- 

tinua do "negro", por criterios alternativos, congruentes com a ordem 

social da sociedade aberta, competitiva e democratica. Em suma, 

(43) — Ideroi, pp. 2-4 (relembramos que €sse documento 6 da lavra do Dr. Haul 
Joviano do Amaral). Alguns trechos da transcrigao felta acima fo- 
ram cltadas em outras partes deste trabalho. Nao obstante, dada a im- 
port&ncia do texto, pareceu-nos melhor reproduzi-lo na Integra. 
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por criterios que promovessem a assimilagao e a ascengao do "negro,r 

em escala grupal, de modo rapido e ininterrupto. 

6 precise notar que se estabeleceu notavel congruencia entre a: 

formalizagao desses objetivos e as maneiras de coloca-los em pra- 

tica. Malgrado as limitagoes insuperdveis, nascidas da pobreza da 

"populagao de cor" e das dificuldades de coletar fundos, a Frente 

Negra Brasileira empenhou-se ardorosamente na consecugao de seus 

fins. For isso, ela correspondeu, de fa to, as principais expectativas 

que "estavam no ar" e contribuiu poderosamente para criar o clima 

moral que iria produzir o surgimento do "novo negro". Sob esses 

aspectos, ela foi antes a expressao de tendencias profundas, que se 

agitavam no umeio negro" e exigiam transformagoes substanciais, 

a longo termo, do comportamento, da personalidade e do estilo de 

vida da "gente negra". Em outras palavras, serviu como ponto de 

referencia das primeiras formas de objetivagao social daquelas ten- 

dencias, num momento em que o "negro" ainda nao podia equaciona- 

las de modo mais ordenado, sereno e consentaneo com as possibili- 

dades da situagao de contacto. O fato e que a Frente Negra Brasi- 

leira pos a "populagao de cor" de Sao Paulo diante das alternativas 

de comportamento e de opgoes coletivas representadas por aquelas 

tendencias, abrindo novas sendas a influencia ideologica dos movi- 

mentos reivindicatorios e provocando avangos que nao se fariam a 

nao ser sob a pressao emocional ou moral da propria agao reivindica- 

toria. 

Uma breve sondagem pode comprovar essas interpretagoes. No 

periodo de 1927 a 1931 fizera-se muita coisa. A agitagao larval trans- 

formara-se, rapidamente, em inquietagao social e esta traduziu-se, 

de diversos modos, em atuagao inconformista ordenada. Atras de 

ideias-chaves, que condensavam os objetivos reais e de alcance di- 

namico (como a de "recuperagao do negro", de "uniao da raga" e de 

"aproximagao com o branco em bases de igualdade completa"), pro- 

cedia-se ao solapamento da dominagao racial tradicionalista, atra- 

ves do combate a manifestagoes concretas do "preconceito de cor" c- 

da congregagao do "negro" na realizagao de atividades proprias (co- 

mo o culto a "Mae Negra", a criagao de associagoes culturais e da 

imprensa negra, etc.). Com a fundagao da Frente Negra Brasileira 

as atividades dessa natureza ganharam outro alento. Nao so podiam 

ser disciplinadas e intensificadas; como, pelo poder resultante da so- 

lidariedade da massa, podiam ser diversificadas e estendidas revolu- 

cionariamente. Tais atividades encontravam uma fonte de organiza- 

gao, altamente empenhada em dar-lhes continuidade e eficacia. Co- 

mo que se inseriam na rotina da acomodagao do "negro" ao mundo 

construido pelo "branco". Em conseqiiencia, ela teria de coordenai 
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as diferentes motivagoes ideologicas existentes no "meio negro", eon- 
densd-las em formulas praticas e, ao n^esmo tempo, conduzi-las ao 
terreno da efetivagao ou da concretizagao. O que importa salientar 

e que se montou uma estrategia por assim dizer brusca, direta e tos- 
ca, que o grosso da massa podia entender e acompanhar. Nao se pos de 

lado os "grandes objetivos", cuja realizagao dependia da alteragao da 
estrutura da sociedade inclu^iva. files continuaram a ser explorados, 

pelo menos no nivel da verbalizagao e da idealizagao. O proposito de 

fazer do "negro" o "bom cidadao", o "honesto homem", a personalidade 
respeitavel e valida no mundo burgues jamais deixou de ser persegui- 

do. O mesmo se podia dizer de outros ideais mais ou menos complexes. 

A sua atualizagao constante mantinha acesa a ira sagrada e revitaliza- 

va o clamor pela justiga social, que o "negro" exigia e esperava. Por- 

tanto, as formulas pertinentes ao "alevantamento econdmico, social e 

moral do negro" nao eram negligenciadas. Ao contrario, alimentavam- 
nas com discursos apaixonados e com escritos virulentos, cujo alvo era 

um so: insuflar no "negro" a consciencia dos objetivos dos movimentos 

reivindicatorios e desenvolver seu apego emocional ou racional as 

ideias-chaves que Ihes davam consistencia ideologica. Mas, tudo is- 

so se fazia para for jar um minimo de uniformidade e de consenso 

quanto aos objetivos conscientes dos movimentos reivindicatorios 

Compreendia-se que a duragao desses movimentos e seus resultados 

ultimos dependiam, extensa e profundamente, dessa condigao, que 

impunha a clarificagap do horizonte intelectual da massa e sua homo- 

geneizagao, atraves do debate e do esclarecimento das questoes ba- 

sicas (em que medida a justiga social reclamada implicava em aceitar 

a ordem social existente, mas repudiando-se os ajustamento raciais 

ao velho estilo; o que significava reeducar o "negro" para agir coma 

"pessoa", com toda autonomda e em pleno gozo de seus direitos e de- 

veres de "cidadao"; em que medida a democratizagao das relagoes e 

acomodagoes raciais constituia um imperative do novo regime juridi- 

co-politico e precisava ser instigada pelo proprio "negro"; o que vi- 

nha a ser "solidariedade com o branco" em uma ordem racialmente 

igualitaria e democrdtica; etc.). Contudo, fugia-se deliberadamente 

a qualquer "academismo" ou "intelectualismo". Nao se pretendia que 

0 "negro" primeiro compreendesse esses objetivos centrals e depois 

agisse. Mas, ao inverse, fomentava-se a agao como etapa inicial, 

deixando que, ao longo dela ou depois dela, os aderentes entendessem, 

como pudessem, o verdadeiro sentido daqueles objetivos centrais.. 

Dal o fato capital: o ativismo constituia o nexo efetivo entre a lide- 

ranga e a massa, bem como entre a propaganda, a formagao de uma 

ideologia comum e a transformagao dos llderes ou dos aderentes. 
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Isso demonstra que a Frente Negra Brasileira operou, realistica- 

mente, dentro de uma faixa estreita. ^sse foi o prego de uma atuagao 

eficaz, o qual nao impedia a esperanga de uma alteragao radical da 

estrategia seguida, quando o proprio "negro" tivesse chances de por 

em pratica comportamentos politicos de maior envergadura. No in- 

terregno, a "agao" convergia para fins imediatistas e praticaveis cole- 

tivamente. Cinco pontos merecem, aqui, consideragao especial. Pri- 

meiro, inspirando-se nas diretrizes anteriores, vindas principalmente 

do grupo do Clarim da Alvorada, insistia na absorgao dos modelos 

de organizagao do comportamento, da personalidade e dos grupos so- 

cials existentes na sociedade inclusiva. Mas, orientando as exigencias 

numa diregao puran^ente imediatista: seja na doutrinagao das pessoas 

sobre as vantagens de manter vida familial organizada, de prestar 

amparo aos filhos e a mulher etc.; seja estimulando a ambigao pelo 

emprego estavel. a aquisigao de terrenos, a construgao da casa pro- 

pria, etc.. No fundo, nesse campo as investidas eram diretas. A cri- 

tica a situagao presente passava para piano secundario e subsidiario. 

O que tinha importancia real consistia na impulsao para absorver os 

padroes de vida dos "brancos" e, atraves deles, redefinir a posigao 

do "negro" na estrutnra social e as imagens negativas, que circulavam 

a seu respeito. 

Segundo, a Frente Negra Brasileira emipenhava-se, tenazmente, 

em modificar o padrao de acomodagao e de reagao societaria do "ne- 

gro". De um lado, fomentava o repudio ostensivo e ate irritado as 

expectativas de capitulagao passiva. De outro, incentivava compor- 

tamentos conscientemente "exigentes": ter ou obter "consideragao 

condigna"; e fazer as coisas com "o maximo de perfeigao". Se a pa- 

troa agisse "com desconsideragao", as empregadas eram preparadas 

para "repelir os insultos". Dal resultavam fricgoes e conflitos, que 

nao ocorriam, pelo menos na mesma escala, anteriormente. As em- 

pregadas diziam: "Agora nois ja tern quern nos defende. Nois tern 

a Frente Negra, quern cuide dos nosso interesse"..., etc.. O resulta- 

do e que muitas palroas passavam a evitar as "negras frentenegrinas" 

Em compensagao, outras Ihes davam preferencia, pois "sabiam que 

podiam confiar nelas, que eram gente direita". Coisas analogas suce- 

diam em outros niveis ocupacionais e em; outras esferas da vida. Nao 

se preparava o "negro" para aguardar, pacientemente, que soasse a 

Segunda Aboligao. Porem, para realiza-la com as proprias maos, se 

precise por metodos violentos. 

Terceiro, a Frente Negra Brasileira aderiu a uma polltica deci- 

dida em face das manifestagoes e das consequencias do "preconceito 

de cor". Sempre prevaleceu certa ambivalencia, no "meio negro", 

quanto a essa materia. Quanto mais identificado com a situagao de 
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interesses e com os valores da "raga dominante", mais o "preto" ou o 
"mulato" sentiam-se confusos e propensos a admitir que "no Brasil 

nao existe esse problema". A doutrinagao da Frente Negra comba- 
tia essas reagoes ambiguas, desmascarando-as atraves da explicita- 
gao dos interesses, das concessoes ou das confusoes que ficavam por 

tras delas. E, prxncipalmente, inculcava um animo beligerante em 
seus seguidores, levantando-os contra os "brancos" que tivessem "pre- 

conceito de cor" e animando-os a lutar com bravura pela corregao 

das "injustigas" recebidas, "No tempo em que nos militavamos na 

Frente Negra Brasileira sempre vieram estas questoes a tona. Quando 
da nossa peregrinagao pelo interior, por motives de servigo, encontra- 
vsimos casos assim de preconceito. Formiado o grupo na cidade [o 

nucleo da F.N.B.], a ordem era quebrar os tabus. Em varias cida- 

des havia este costume. Os negros perambulavam pelo jardim [en- 

quanto os brancos faziam o "footing"]. Entao um dizia: estao no jar- 

dim. E quando nos faziamos isso, quebrava-se e acabava-se [aquele 

costume]" "Houve (...) uma coqueluche de patinagao. Os negros 
gragas a flexibilidade do corpo. talvez porque sao mesmo do samba, 

tornaram-se logo os maiores patinadores. Entao comegou a preven- 
gao. Os negros nao podiam entrar no rinque. Nunca permitiram que 

o negro entrasse. A Frente Negra deu o alarme. Comunicou aos jor- 
nais. Nao tomaram providencias. Ordem da Frente Negra. Vao, pa- 
tinem com cuidado; entrem com respeito. Nao estraguem nada e pa- 

tinem. Os negros foram e ninguem quebrou nada" (...) "E' aquele 

mesmo fato de sempre. Onde a Frente Negra entra, acaba com isso. 

Ate parece que os brancos acharam bom. Porque afinal nao havia 
razao. Ha tambem alguns casos diferentes, em que os negros e que 
pensam que nao podem entrar, que o lugar deles e fora. Se quise- 

rem entrar entrem, entrarao tambem..." (44). Punha-se, pois, em 

primeiro piano o esforgo de compelir o "negro" "a ter coragem", tan- 

to de "viver entre os brancos", quanto a enfrenta-los com decisao. 

Quarto, a Frente Negra Brasileira tambem procurava preparar 

o "negro", subjetiva e materialmente, para suportar as tensoes e os 
conflitos que por ventura resultassem dos ajustamentos recomendados. 

Os dados expostos evidenciam bem a natureza da orientagao adotada. 

O Dr. Arlindo Veiga dos Santos explicou-nos que a situagao existen- 
te era conseqiiencia da falta de prepare no "negro" para integrar-se 

na coletivadade. Por isso, "a estrategia da Frente Negra era reunir 

os negros para prepara-los, para quebrar o seu medo e a sua covar- 
dia diante do branco, para dar-lhe coragem e ousadia na competigao 
economica ou na defesa de seus direitos". Contudo, nao aceitavam 

concessoes compensadas pela exclusao. Semelhante alternativa in- 

(44) —i Depoimento feito em piiblico, pelo Dr. Arlindo Veiga dos Santos. 
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troduziria no Brasil uma segregagao sistematica, ardorosamente com- 

batida pela Frente Negra. O mesmo informante relatou uma expe- 

riencia concreta. Enquanto presidente da Frente Negra, fora procu- 

rado por um padre amigo, que pretendia seu apoio para fundar um cir- 

culo mariano "so para pretos". Recebeu a seguinte resposta: "Nao 

conte com a Frente Negra para isso! A nossa palavra de ordem e 

para que os negros tomem, em toda parte, uma posigao. Isso seria 

separar. E nos separamos para unir. Os pretinhos tern que ficar e 

nas irmandades comuns, junto com os brancos. A1 que e o lugar de- 

les!" Os exemplos sublinham que se apelava para o conflito como 

recurso para atingir um nivel de acomodagao que permitisse alcangar 

igualdade economica, social e politica diante do "branco". 

Quinto, prevalecia um claro entendimento do que o "negro", por 

si mesmo, jamais alteraria o modo de ser e a natureza do "branco". 

Por conseguinte, a Frente Negra Brasileira propunha-se a reeduca- 

gao do "branco" so numa esfera limitada: de suas disposigoes de aco- 

modagao em face do "negro". A longo termo, aguardava que novas for- 

mas de convivencia contribuissem para alargar os espiritos, eviden- 

ciando a irracionalidade do "preconceito de cor", Porem, nunca tomou 

uma posigao dogmatica e utopica diante desse dilema social. Assim, li- 

mitava-se a disseminar a consciencia de que ele "existia" e "empare- 

dava" o "negro" na sociedade; e a propagar mecanismos societarios 

de reagao ativa contra suas manifestagoes e conseqiiencias funestas 

a "gente negra". Nunca se impos a aspiragao de extirpa-lo para sem- 

pre. fesse e um ponto deveras importante. Agindo dessa forma, nao 

so circunscrevia as tensoes e os conflitos com os "brancos" a situa- 

goes concretas. Como nao podia ser acusada de preparar algo pare- 

cido com uma sedigao da "raga negra". As tecnicas de manipulagao 

da violencia que propagava achavam justificagao moral nos fatos 

mesmos que combatiam. A sociedade inclusiva tinha de tolera-las 

e de admitir que o "negro" buscava, por meio delas, defender direitos 

legitimos. Doutro lado, esse procedimento concedia pequena vanta- 

gem estrategica ao "negro". As tensoes e os conflitos que fossem 

provocados por causa de casos concretos de "preconceito de cor" po- 

diam ser resolvidos independentemjente de qualquer alteragao mais 

profunda da personalidade do "branco" ou da ordem social. Bastava 

que se atendessem as reivindicagoes, dispensando tratamento "con- 

digno" e "respeitavel" ao individuo ou concedendo-lhe certa garan- 

tia a que tivesse direito socialmente, para deixarem de existir moti- 

ves para as dissensoes. Como nao queriam modificar a ordem social, 

tambem nao viam porque se interessar pela transformiagao do "bran- 

co" alem dos limites envolvidos pela aceitagao igualitaria. A julgar 

pelos depoimentos coligidos, ate encaravam essa questao como secun- 
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daria. O que vinha em primeiro lugar era a correcao da "injustiga 
social" de que o "negro" se erigia em "vitima" e a conquista de uma 

situagao socio-economica que regulasse sua integragao normal a or- 
dem social existente. No mais, muitos pensavam que o "preconceito 

de cor" constituia "uma miseria humana" e nao estavam certos de 

que ele desaparecesse com a conquista da igualdade economica, so- 
cial e politica perante os "brancos". Os mais sensfveis atormenta- 
vam-se com isso. A maioria importava-se, apenas, com os problemas 

praticos relacionados com o "levantamento economico, social e cultu- 

ral da gente negra", no que era literalmente correspondida pela Fren- 

te Negra Brasileira. Esta nao so teve sensibilidade para apanhar es- 

sa complexa disposigao psico-social. Colocou-a em pratica onde e co- 

mo pode, nas diferentes tentativas de oposigao organizada as ipani- 
festagoes do "preconceito de cor". 

Esses dados sugerem, claramente, quao amplas e construtivas fo- 
ram as fungoes da Frente Negra Brasileira na conformagao de umla 

ideologia e na organizagao ou na orientagao do "protesto coletivo" do 

negro e do mulato. Ela precipitou atitudes e comportamentos que, 

de outro modo, nao eclodiriam na cena historica. Contribuiu espe- 
cificamente para modificar o padrao de reagao do "negro" aos me- 

canismos existentes de ordenagao social das relagoes raciais. Por fim, 

construiu uma estrategia direta de combate confinado ao "preconcei- 
to de cor", que permjtia langar mao da violencia disciplinada sem 
maiores riscos, convertendo o conflito em arma criadora, como instru- 

mento da integragao social. 

Isso nao significa que a Frente Negra Brasileira fosse uma orga- 

nizagao "perfeita". Ela pagou um prego caro a inexperiencia politica 

e a outras influencias adversas, do "meio negro" ou da sociedade in- 
clusiva. "Perseguida por uns, que nao conheciam as suas altas, sa- 

lutares e beneficas finalidades, combatida por outros que a observa- 

vam com olhos mal disfargados do despeito e da ira, e, finalmente, 

guerreada pelos que propagavam o preconceito desumano e mesqui- 
nho, a Frente Negra Brasileira prosseguiu impavida no seu trabalho 

de arregimentagao, desfraldando aos quatro ventos a sua bandeira 
racial e de brasilidade, trombeteando o seu clarim de reunir, cujo 

eco ressoou pelos mais inospitos rincoes do Pais" (45). Na verdade, 
os fatores ai apontados, somados a deficiencias de organizagao inter- 

na e o advento do Estado Novo, deitaram-na por terra, para jamais 

se reerguer. Nao nos interessa examinar todos os aspectos desse tris- 

(45) —< Frente Negra Brasileira. Suas Finalidades e Obras Reallzadas, op. cit, 
p. 2. 
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te desfecho. Contudo, precisamos enumerar pelo menos alguns pon- 

tos essenciais, para que se entenda o quao dificil e, para o "negro", 

responder ao drama em que vive atraves de movimentos coletivos 

de protesto, de reivindicacao e de luta. 

As primeiras divergencias surgiram em fungao das tecnicas au- 

toritarias de organizagao do poder, adotadas pelos primeiros lideres 

principals da Frente Negra Brasileira. "Ao se fundar a Frente Ne- 

gra, em meados de 31, Sao Paulo via o entusiamo com que a colonia 

italiana abragava as novas ideias pollticas surgidas na Italia com 

o advento do facismo. As reunioes em organizagoes dessa colonia 

eram presididas por pessoas de camisa negra, fazendo-se, ai, a sau- 

dagao facista; nos circulos de trabalhadores ja se falava muito em 

Dopolavoro. Os alemaes, de seu lado, entusiasmavam-se com a su- 

bita de Hitler ao poder. Apareciam, aqui, os primeiros pruridos da 

agao integralista, semelhante em muitos pontos ao movimento pa~ 

trianovista. dirigido pelo Dr. Arlindo Veiga dos Santos". "Por este 

motivo, a escolha do Dr. Arlindo Veiga dos Santos para a presidencia 

da Frente Negra foi aceita com restrigoes por varies negros, inclu- 

sive pelo grupo que se formara em torno do Clarim da Alvorada. Lo- 

go na elaboragao dos estatutos, os quais deram a organizagao um ca- 

rater nitidamente facista, surgiram as primeiras divergencias, afas- 

tando-se nesse ocasiao alguns elementos (entre os quais Alberto Or- 

lando) . A identificagao da orientagao da Frente com os ideais direi- 

tistas fica bem evidenciada atraves do fato — ocorrido mais tarde, 

quando da realizagao do Primeiro Congresso da Agao Integralista — 

de haver o Dr. Arlindo Veiga dos Santos feito um discurso no qual 

hipotecava a solidariedade da Frente e seus 200. Q00 negros. O grupo 

do Clarim, percebendo desde ja a intengao dos irmaos Veiga dos 

Santos de fazer dos demais elementos simples caudatarios de seus 

ideais, assumiu uma atitude vigilante e independente em relagao aos 

acontecimentos. Apareceram nesse momento os primeiros sintomas 

de divergencia logo depois manifestada entre a diregao da Frente Ne- 

gra e o grupo do Clarim" (46). O proprio exito inicial deixou a di- 

regao desorientada e compeliu-a a apegar-se as tecnicps autoritarias 

de arregimentagao. O grupo dirigente tornou-se impermeavel a co- 

municagao com os demais, aparecendo novas fricgoes desalentadoras. 

"Na primeira reuniao da Frente Negra, realizada nos saloes das Clas- 

ses Laboriosas, que ficaram totalmente lotados, o grupo do Clarim 

teve o primeiro choque com a diregao da Frente. Um dos componentes 

do referido grupo apresentou, do meio da assistencia, uma sugestao 

(46) — Renato Jardim Moreira e Jos§ Correia Leite, Movimentos Socials no Meio 
Negro, op. cit., Ms. pp. 16-17-18. 
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concemente a algumas das diretrizes que deveriam nortear a luta 

em prol da causa especlfica do alevantamento social, economico e 
cultural dos negros. O Dr. Arlindo Veiga dos Santos, na presidencia 

dos trabalhos, nao aceitou a sugestao" (47). fesses entendimentos sus- 
citaram a formagao de facgoes e, mais tarde, o abandono da Frente 

Negra Brasileira pelo grupo do Clarim da Alvorada. Iniciam-se, entaor 

conflitos intestines no "meio negro". "Uma.vez definidas as posigoes 
opostas, da Frenir Negra e do grupo do Clarim, comegou uma luta 

surda entre eles. Na Frente dizia-se que o grupo do Clarim, e outros 
considerados inimigos, eram os Judas da Raga. Acusava-se o grupo 

do Clarim de ser sem agao, de nunca ter feito nada pelos negros, de 

so saber falar e criticar. [Diziam] "os nosso seguidores nao precisam 
de intelectuais; precisamos de mais agao e menos palavras". For seu 
lado, o grupo do Clarim conlinuava a fazer criticas, pelo jornal, a 

orientagao, seguida pela diregao da Frente" (48). Os animos chega- 
ram a exaltar-se de tal maneira, que se chegou a depredar o interior 

da casa onde funcionava aquele jornal. "Depois deste fato chocante, 
houve um momento de ronfusao e de comentarios desencontrados, a 

seu respeito, no meio negro. Notava-se um gesto de reprovagao, e 
ouvia-se alguns protestos velados, atraves de expressoes como estas: 
"Heroismo de Cairn"; "Sera o inimigo do negro, o proprio negro?"; 

e. pilheriando, alguem dizia: "Nao vou na Frente, fico atras" (49). 
Finalmente. depois da revolugao de 32, quando a Frente Negra Bra- 

sileira ja era dirigida por outra equipe, na qual se distinguiram Jus- 

tiniano Costa, Francisco Lucrecio e Raul Jovlano do Amaral, surgiu 
a ideia de registra-la como parti do politico. A ideia vingou, mas o re- 

sultado final foi melancolico. Com o advento do Estado Novo, em 
1937, ela teve as suas atividades encerradas. Sob o nome de Uniao 

Negra Brasileira, o Dr. Raul Joviano do Amaral tentou resguarda-la 
e dar-lhe continuidade (50). Contudo, as esforgos foram baldados. 

Nunca mais se conseguiu suscitar no "meio negro" paulistano uma 
organizagao de tais proporgoes. 

Evocamos alguns acontecimentos penosos, apenas os essenciais, 

para projetar alguma luz sobre a natureza das dificuldades que en- 
travaram, internamente, a evolugao normal da Frente Negra Brasi- 

leira. Tres sao os temas gerais, que precisamos situar, tendo em vis- 

(47) —• Idem, p. 18, Note-se que o informante apenas relatou fatos ocorridos, 
nao usando a oportunidade para um desforgo pessoal. Neste documen- 
to, alids, descreve o Dr. Arlindo Veiga dos Santos como "um mogo equi- 
librado, de um car^ter inatac^vel", que se distinguia por "suas ideias 
de um nacionalismo extremado" (idem, p. 19). 

(48) — Idem, p. 20. 
(49) — Idem, p. 21. 
(50) — Idem, p. 27; ver transcrigao acima, p. 341. 
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ta os dados expostos. Primeiro, o aparecimento de divergencias in- 

superaveis sob re questoes essenciais. As divergencias sao atribuiveis, 

aparentemente, a labilidade da situagao do negro e do mulato na 

sociedade inclusiva. A variedade de interesses, de concepgoes e de 

experiencias, nascida das diversas formas possiveis de acomodagao 

racial, tomava impraticavel a objetivagao de "uma" politica racial 
aceitavel por todos. Doutro lado, o "meio negro" nao dispunha de 

mecanismos proprios de compulsao e de controle. Em conseqiiencia, 

as divergencias eclodiram e propagaram-se ate o ponto de arruina- 

rem os melhores projetos e as tentativas mais ousadas de "uniao da 

raga". Segundo, o processo de selegao dos lideres ocasionou desajus- 

tamentos graves. Os lideres nao sairam do peneiramente espontaneo 

e prolongado no seio da massa de militantes. Foram recrutados en- 

tre os "notaveis", ou seja, entre pessoas que possuiam renome e pres- 

tigio suficientes para atrair seguidores. Como esse mecanismo nao 

encontrava compensagao no grau de politizagao e na capacidade de 

auto-defesa ou de pressao moral da massa, o resultado foi que os 

lideres exerceram as fungoes de lideranga com autonomia elastica, 

chegando a empalmar, inclusive, uma soma de autoridade potencial- 

mente perigosa para o equilibrio de sua atuagao e de suas relagdes 

com a massa ou com as organizagoes. Terceiro, o processo de forma- 

gao das facgoes apresenta anomalias notorias. Mesmo na ausencia de 

mecanismos exteriores de conciliagao das divergencias, a devogao a 

uma "causa sagrada'' ou a simples consciencia de interesses comuns 

muito fortes deveriam impedir que o fraccionamento evoluisse ate 

uma luta suicida. As pessoas e os grupos envolvidos naquelas pug- 

nas sao conhecidos por sua dedicagao exemplar a "causa" do negro e 

do mulato. Entao, porque as coisas foram tao longe? Parece que a 

inexperiencia politica somou-se uma condigao fortuita mas crucial: 

pela primeira vez concretizava-se, no "meio negro", a possibilidade 

de competir-se por prestigio e por poder na arena politica. A partir 

de certo momento as divergencias traduziam interesses e motivagoes 

que eram tao fortes (ou mais fortes ainda), para as pessoas e gru- 

pos nelas empenhados, que a "causa comum". 

Levando-se em conta os ensinamentos que resultam dessas tres 

constelagoes de fatores, e facil concluir-se que a Frente Negra Bra- 

sileira ja nascera condenada ao malogro. Ela deu uma prova mag- 

nifica da capacidade organizatoria e de pugna viril do negro e do 

mulato. Todavia, tambem patenteou, ao mesmo tempo, que ainda era 

cedo para ir-se muito longe na marcha contra a corrente. Ficou em 

nossos fastos politicos como uma especie de marco historico da pri- 

meira demonstragao de rebeldia e de forga da "gente negra". Um tes- 

te, que serviu para o melhor conhecimento dos meios e dos fins, que 
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« "negro" tera de mobilizar se quiser alterar, abruptamente, a ordem 

racial imperante. 

A terceira questao (51), que nos propuzemos debater, diz res- 

peito aos obstaculos historico-sociais, inerentes a organizaQao da so- 

ciedade inclusiva e a situagao do "meio negro", que interferiram na 
expansao dos movimentos reivindicatorios. A descontinuidade, as in- 
consistencias e o malogro desses movimentos, quanto a seus alvos 

centrals, nao podem nem devem ser encarados em termos de atri- 

butos psicologicos diferenciais do "negro". Houve quem aventasse sua 

"iricapacidade" de construir socialmente seu proprio destino. Mas, 
essa suposigao e falaciosa. As razoes que explicam o limitado rendi- 

mento obtido por aqueles movimentos, sua descontinuidade e insu- 
ficiencias sao de natureza especificamente social. Uma coisa e que- 
rer atingir certos fins; outra, bem diversa, e concretiza-los socialmen- 

te. O "negro" tentou e ousou; nao e pelo angulo pessoal (ou psico- 

biologico), portanto, que temos de atacar o assunto. Partindo dessa 
premissa, procuramos descobrir na "organizagao do meio social inter- 

no" (como diria Durkheim) — nos nlveis da sociedade inclusiva e da 

situagao de existencia da "populagao de cor" — os fatores realmente 
explicativos. Na exposigao suseqiiente, os resultados da sondagem 

efetuada foram agrupados tomando-se cada um desses niveis como 
ponto de referencia. 

Quanto a sociedade inclusiva, a maior parte dos influxes nega- 
tives provinha da falta de sincronizagao entre a ordem social e a 

ordem racial. Os processes de mudanga social, que operavam na di- 

ferenciagao e na integragao da estrutura social global, quase nao re- 
percutiam no padrao de ordenagao societaria das relagoes raciais (52). 
Por isso, enquanto a ordem social alterava-se rapidamente, a or- 

dem racial convertia-se numa esfera em que prevalecia a demora 

socio-cultural. Essa conjuntura historica precisa ser bem compre- 
endida, para se entender o grau de alheamento e mesmo de hostilidade 

com que os varies circulos da "populagao branca" acompanharam 
as tentivas de democratizagao das relagoes raciais, levadas a cabo pe- 

los segmentos inconformistas da "populagao de cor". Se as tenden- 

cias a constituigao da ordem social competitiva tivessem abrangido, 
em bloco, esta populagao, ela teria pelo menos se proletarizado gru- 
palmente, o que envolveria um minimo de integragao, em escala co- 

letiva, e teria neutralizado a maior parte das insatisfagoes, que ser- 
viam de base aos movimentos reivindicatorios da "gente negra". A 
luz dessas razoes, precisamos fazer algumas distingoes fundamentals. 

(51) — Conforme acima, p. 307. 
(52) — fisse assunto foi extensamente debatido no capitulo precedente e, era 

parte, taxnb£m. no capitulo 2. 
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A sociedade inclusiva por assim dizer vitimou os movimentos reivin> 

dicatorios dos "negros". Mas, nao o fez gragas a alguma resistencia 

consciente, organizada e obstinada do "branco". Tudo se deu pelo 

peso da inercia. Os processos socials renovadores nao incluiam em 

seu bojo os principals fatores raciais da vida social; os processos "ar- 

caicos", que mantinham o passado no presente, abrangiam esses fa- 

tores e produziam, ainda que de modo intermitente, efeitos estabili- 

zadores ou regressivos. O "branco" nao se levantou contra o "negro" 

nem se opos, abertamente, a seus movimentos reivindicatorios. O 

resultado final, porem, e quase n mesmo. Para que eles lograssem 

exito real, seria necessario que us "brancos" compartilhassem, ativa 

e empenhadamente, dos propositos de univprsalizpr. inHiPtintamente. 

os proventos economicos, sociais e politicos da democratizagao do es- 

tilo de vida. 

A luz dessa compreensao dos fatos ocorridos, a esfera dinamica da 

sociedade inclusiva so entra em causa indiretamente, como uma con- 

digao potencial que nao chegou a tornar-se eficiente — ou, melhor, 

operativa. Houve, ai, total ausencia de receptividade, que condenou 

os movimentos reivindicatorios a ficarem confinados aos "negros" in- 

conformistas. O impacto transformador foi, assim, neutralizado, es- 

tabelecendo-se com nitidez o padrao historico-social que vai regular, 

na sociedade de classes, o controle e a rac:onalizagao progressivos das 

inconsistencias raciais herdadas do passado. Elas serao absorvidas 

lentamente, a medida que o "negro" tiver elementos para inserir-se, 

individualmente, na ordem social competitiva. Por enquanto, parece 

que nao existem limitagoes quanto ao numero de individuos que po- 

derao fazer isso. E possivel que (em circunstancias hipoteticas), se 

um grande numero de "negros" tivesse condigoes para realizar essa 

transigao, a absorgao se daria normalmente. O que fica patente e 

que se substituiu a tecnica tradicionalista de ass^milagao do "negro", 

que promovia a acefalizagao da "populagao de cor" em conexao com 

a infiltragao individualista, por outra tecnica social, que converte o 

"individuo de cor" em unidade dos processos de socializagao e de in- 

tegragao, embora ela nao seja igualmente restritiva. O alcance den- 

tro do qual essa tecnica podera ser manipulada pelo "negro" depen- 

de, nas condigoes consideradas, totalmente do poder economico, so- 

cial e politico da "populagao de cor1". Se ele for "nulo" ou "baixo", as 

oportunidades de mobilidade vertical serao restritas; se ele se tor- 

nar "consideravel" ou "alto", as mesmas oportunidades poderao assu- 

mir certas proporgoes e, teoricamente, ate abarcar a totalidade dos 

"individuos de cor" potencialmente assimilaveis. O lado grave da 

questao e que essa mudanga de padroes de absorgao do "negro" qua- 

se nao pode ser explorada pelo grosso da "populagao de cor e tern 
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o inconveniente de impedir qualquer surto criador de solidariedade 
racial. Como existe a consciencia de que a sociedade e potencialmen- 

te "aberta", tende-se a encarar os problemas que surgem nessa area 
como de interesse exclusivo do "negro". O tremendo esforgo de auto- 

afirmagao, de reeducagao e de propaganda, desenvolvido pelos mo- 
vimentos reivindicatorios, esbarrou, portanto, numa barreira de ago 

intransponivel, gerada pela indiferenga do "branco" e pelas proprias 

tendencias dinamicas de reintegragao da ordem social da sociedade 

inclusiva. 

Enquanto essas tendencias produziam a falta de comunicagSo, de 

simpatia e de colaboragao do "branco", as influencias puramente 
conservantistas desencadeavam incompreensoes, temores e intransi- 

gencias embaragantes. O padrao tradicionalista de dominagao racial 
nao era suficientemente plastico para permitir qualquer especie de 
tolerancia diante da transformagao da "populagao de cor" numa mi- 
noria racial integrada. Acostumados, pela escravidao, a ver como 

uma necessidade irremediavel a destruigao sistematica e a pulveri- 

zagao implacavel dos mecanismos de solidariedade entre os "pretos", 

os circulos dirigentes da "populagao branca" desaprovavam franca- 
mente os objetivos e a forma assumida pelos movimentos reivindi- 

catorios. O fulcro emocional da reagao desses circulos e bem conhe- 
cido. file repousava na convicgao de que "nao existe o preconceito de 
cor no Brasil". A arregimentagao dos "pretos" e suas reivindicagoes 

virulentas expunham a sociedade brasileira ao "perigo dos odios e 

das lutas raciais", fomentados pelo "preconceito do preto" e nao do 
"branco", Tais motivagdes, nascidas de uma consciencia falsa da si- 

tuagao de contacto racial, dao origem a todo um elenco de atitudes e 

de comportamentos que tolhia qualquer possibilidade de dialogo ou 

de entendimento mutuo. Primeiro, as pessoas se dispunham a usar 

a influencia ou a autoridade que tivessem para demover aos que pu- 
dessem da realizagao desses intentos. Os lideres e os militantes ativos 

dos movimentos reivindicatorios apontam essa causa como uma das 

principais fontes da perda de adesoes, Segundo, punham em prati- 
ca uma sorte de politica de congelamento, que confinava a comuni- 

cagao dos fins e valores dos movimentos aos meios de que dispunha 

a propria "populagao de cor", "fi sugestivo, nesse sentido, o seguinte 
fato: um dos responsaveis pela Frente (Isaltino Veiga dos Santos) 

quis dar uma entrevista violenta contra os brancos, em um dos jor- 

nais da capital, mas o redator objetou, argumentando que ele ia ata- 

car a brancos em um jornal de brancos" (53). Alias, nem era preci- 
se que se chegasse a esse extreme. Ja mencionamos o caso do cro- 

(53) — Renato Jardim Moreira e Jos6 Correia Leite, Movimentos Sociais no 
Meio Negro, Ms., p. 15. 
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nista que, em 1926, encetou uma campanha contra medidas discrimi- 

nativas, postas em pratica por um clube esportivo da Capital. O 

numero de cartas, enviadas a redagao do jornal, obrigou-o a desisitir 

da campanha. O silencia podia ser quebrado, ocasionalmente, aqui 

ou ali: mas, isso era insuficiente para esclarecer a populagao local a 

respeito dos fins construtivos dos movimentos reivindicatorios. O 

proprio "negro" precisava construir a sua imprensa, para ter um vei- 

culo de comunicagao. O editorial do primeiro numero de A Voz da 

Raga consignava: "fiste jornal aparece na hora em que precisamos 

tornar publico, nos dias de hoje, de amanha e de sempre, os inte- 

resses e comunhao de ideias da raga, porque as outras folhas, alias 

veteranas, por despeitos politicos, tern deixado de os fazer; porem 

isso nao tern importancia; diz o ditado que "a dor ensina a gemer!..." 

e si nao fosse a dor este jornal nao surgiria e nos continuariamos 

marcando passo e sendo alvo da continua atitude dos diarios paulis- 

tas que, na surdina, vao pondo no cesto os originals que no presente 

momento o seu assunto vise a moral e a uniao politica do negro" 

(54). Terceiro, a desconfianga pontilhava as avaliagoes gerais. Al- 

guem podia confiar na serenidade, na lucidez e no patriotismo deste 

ou daquele lider "preto". Contudo, isso nao se traduzia em compre- 

ensao, simpatia ou solidariedade para com a "sua" causa. A razao 

era simples: "Ha tambem a considerar o medo das conseqiiencias 

de incentivar os negros a revolta, o qual, pela boca de um deles 

[os brancos], assim se expressa: "Se voce assanhar todos esses ne- 

gros, como e que isto vai ficar?" (55). Achava-se que o "negro" de- 

via encaminhar suas reivindicagoes aos partidos existentes, igno- 

rando-se que tais partidos eram, por natureza, indiferentes e omis- 

sos em relagao as "causas" que animavam politicamente o "homem 

de cor". No fundo, procurava-se manter as antigas formas de tute- 

lagem sobre a populagao negra e mulata. Esperava-se do "negro" 

identificagao ou conformidade perante a situagao de interesses e os 

valores sociais da "raga dominante". Como os movimentos reivindi- 

catorios faziam uma rotagao corpemicana, nessa materia, protestan- 

do lealdade a situagao de interesse e aos valores sociais da "gente 

negra"f eles eram desencorajados, sabotados e proscritos. 

Quanto ao "meio negro", os influxes negatives ligam-se visivel- 

mente a dualidade apontada: os negros e os mulatos, que preparavam, 

animavam e orientavam os movimentos de reivindicagao e de pro- 

testo formavam a pequena fimbria de pessoas identificadas com a 

ordem social competitiva; o grosso, a grande maioria, ainda vivia sob 

a egide das concepgoes tradicionalistas, embora todos fossem mais 

(54) —iA Voz da Ra^a, Sao Paulo, 18-IIM933 (Ano I — N.o 1). Grifo nosso. 
(55) —• Renato Jardim Moreira e Jos§ Correia Leite, idem, pp. 15-16. 
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ou menos propensos a aderir aos movimentos, por causa dos efeitos 
da miseria, do "preconceito de cor" ou da frustragSo psico-social. 
Em sintese, os contrastes, nesse sentido, eram ainda mais fortes que 

no seio da "populagao branca", tanto em termos de numeros, quanto 

em termos de qualidade das motivagoes. Os que propendiam para a 
ordem social competitiva nem sempre tinham experiencia com o que 

ela significava; tratava-se de uma aspiragao, de uma escolha para 
organizar a vida futura. Os que estavam sob o jugo do tradicionalismo 

e de suas implicagoes socio-dinamicas, tambem aspiravam a "me- 
Ihorar de vida", eram pelo "levantamento economico, social e cul- 

tural do negro" e faziam uma opgao anal^ ga mas de modo confuso. 

ffcles mais repeliam o presente, com seu tipo de integragao a socieda- 

de e de relagoes com o "branco", do que elegiam um determinado desti- 
ne. Associavam-se ao "protest© negro", as reivindicaQoes em que ele 

se traduzia e aos anseios de assimilagao social, em virtude da carga 
pesada que carregavam ou de humilhagoes e ressentimentos a que 

pretendiam por termo. Portanto, a massa dos movimentos compunha- 

se de gente que aceitava uma escolha feita por certa elite porque 

nao queria continuar como estava. Muitas dessas pessoas, nem sa- 
sabiam explicar porque nao queriam mais que as coisas continuassem 

como estavam. Procuravam semelhante explicagao nas ideias e nos 
motivos alegados pelos llderes, Acabavam, assim, fazendo uma opgao 

grave e tomando posigao — ou seja querendo algo socialmente — na 

medida em que, tao somente, repeliam socialmente o seu destine. 
Por aqui se ve as debilidades que pairavam sobre a motivagao, a con- 

tinuidade e o vigor dos movimentos reivindicatorios. Apenas um 

pugilo de homens reunia uma experiencia mais vasta, possuia adestra- 

mento previo em posigoes e papeis sociais criados pela expansao da 
ordem social competitiva e sabia claramente quais eram as perspecti- 

vas dos movimentos no seio da sociedade inclusiva. Mesmo uma parce- 

la consideravel da elite e quase toda a massa estavam em condigoes 
precarias, a esse respeito, preparando-se e dispondo-se a agir por- 

que era necessario, pois as coisas "nao podiam continuar daquele 
jeito". 

fisse pano de fundo e o retrato da situagao economica, social e 

cultural da "populagao de cor". Ela se alterara muito, em relagao 

ao passado remote e a heranga cultural nistica. Mas, nao tanto a pon- 

to de possuir outra imagem do mundo e, de qualquer maneira, ao 
"progredir" nao o fez de modo homogeneo. Uns foram bem longe — 

ate muito longe, suportando confrontos mesmo com os urbanitas 
"brancos" de posigoes sociais analogas; outros, ficaram a meio cami- 

nho; a maior parte da massa, apenas aspirava esse presente como fu- 

ture para si, para seus filhos ou para seus netos. As contradigoes entre 
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a ordem social competitiva e a ordem racial faziam-se sentir de forma 

bem mais drastica e sufocante que no "meio branco". O passado cus- 

tava mais, tolhia mais e dividia mais os homens, dificultando suas 

tentativas de construir um mundo melhor, Muitos (pelo que se sabe, 

o grosso dos aderentes) so levavam para os movimentos pobreza, ig- 

norancia e desespero. Presivam, literalmente, de ser ajudados, de 

um guia para travar uma batalha decisiva com o destine. Nao iam em 

busca de dinheiro, de auxilio material; porem, de orientagao, de for- 

mulas para aprenderem a lutar com a adversidade. Ora, essa massa 

podia ser um ingrediente explosive, se os movimentos fossem social- 

men te revolucionarios. Como eles aceitavam a ordem social exis- 

tente, parando suas reivindicagoes no limiar da repartigao dos paes, 

e como eles nao encontravam eco dentro dessa mesma ordem — pois 

os "brancos,' nao se dispuseram nem a ouvir nem a entender as rei- 

vindicagoes e o "protesto negro" — nao estavam em condigoes de 

aproveitar essa massa e de conduzi-la aos objetivos apregoados. Os 

idealizadores dos movimentos reivindicatorios queriam sobrepujar o 

tempo e conseguir, a curto prazo, o que parecia que iria demorar se- 

culos — ai estava seu animo construtivo: integrar o maior numero 

no menor lapso de tempo possivel. Entretanto, a propria dinamica 

dos movimentos, esbatidos na situagao historico-social vigente (vista 

atraves das disposigoes dos "brancos" e das possibilidades dos "ne- 

gros"), tornava essa ambigao uma quimera. files representavam um 

passo para diante. Exerceriam enorme influencia construtiva sobre 

a "populagao de cor". Mas, ficariam condenados a desempenhar um 

papel de entreato, pois nao podiam ir alem. Para que isto sucedesse, 

precisariam contar com outro arsenal ideologico, com condigoes para 

formar um numero maior de dirigentes devotados e uma massa cons- 

cientemente reivindicativa, bem como com elementos para romper o 

muro do silencio e da indiferenga, que os expulsavam do fluir da his- 

toria. 

Contudo, bem ou mal, os movimentos reivindicativos respondiam 

aos influxes da parcela da "populagao de cor" que se integrava, esta- 

va se integrando ou desejava ardentemente integrar-se a ordem social 

competitiva. Para entender-se as fontes mais profundas de seu ma- 

logro teriamos de levar em conta como o "meio negro" reagiu a es- 

ses movimentos e, em particular, a seus fins inovadores. Os pionei- 

ros daqueles movimentos, por idealismo puro, foram vitimas de uma 

ilusao que tern cegado a maioria dos reformadores sociais. Julgaram 

que bastava jogar a semente da razao, para ela medrar. Acontece 

que antes de se langarem socialmente na luta por alguma "causa", por 

mais importante ou vital que ela seja, os homens precisam estar so- 

cialmente convictos de que ela se impoe e deve ser tentada. Ja se 
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disse que "so ve algo socialmente quem quer algo sociaImente,^ A 

•dificuldade aparecia nesse nivel — de instilar esse "querer" e esse 
"ver" na compreensao do mundo e na capacidade de agao coletiva da 

nossa "populagao de cor". O seu envolvimento no estilo moderno de 

vida contribuira para desbastar o horizonte cultural do "homem me- 
dio de cor"; mas, nao o bastante para criar um 14 de Julho do "ne- 

gro brasileiro" (56). Para realizar semelhante faganha, o "negro" 

teria, antes, de assimilar tecnicas socials de cuja existencia mal sus- 
peitava. O fato e que, por viver num mundo criado pelo e para os 

"homens brancos", ele se defrontava com muitas forgas socials que 

nao conhecia nem podia submeter a alguma especie de controle so- 
cial proprio. Se nao era dificil absorver as categorias de pensamento 

que permitiam verbalizar essas forgas sociais, o mesmo nao ocorria no 

nivel do comportamento social inteligente. Ai, o exito passava a de- 
pender do dominio alcangado sobre as tecnicas de organizagao do corn- 

portamento coletivo, correspondentes aquelas categorias de pensa- 

mento. A ultima palavra ja nao seria dada pelo homem e por sua 

vontade; mas, por sua cultura. Ou seja, pelo homem como e enquanto 
portador de cultura, visto nos quadros historicos de seu querer e 

atuar sociais. 

Encarando-se as ocorrencias desta perspectlva, somos forgados 
a admitir que os movimentos reivindicatorios correspondiam a uma 

problematica historica real, que precisava ser enfrentada de imedia- 

to, mas que pressupunha exigencias praticas em grande parte inexe- 
quiveis. Faltava a "populagao de cor" o necessario suporte material 

e moral: recursos economicos, sociais e culturais. Se eles existissem 

numa escala razoavel, os movimentos teriam adquirido outra vitalida- 

de e, talvez, tomassem outra diregao, colocando com maior clareza os 

dois tipos de alvos perseguidos: 1.°) a desagregagao completa da an- 

tiga ordem racial; 2.°) a absorgao do "negro", em condigoes de igual- 

dade economica, social e politica, na sociedade de classes. Do jeito 

<que as coisas transcorreram, historicamente, aqueles movimentos ti- 
veram de arcar com um peso morto paralisante. Os agentes nao dis- 
cerniam os dois alvos nem tinham como ataca-los por meios apro- 

priados. Deram o "nao!" para uma coisa; e o "sim!" para outra. Fi- 

(56) —, Essa aspiragao vem desde os prddromos dos movimentos reivindicatorios, 
como se pode inferir da seguinte transcricao: "Que a data de 14 de Ju- 
lho corra paralela e de bracos com a de 13 de Maio, data que emancipou 
uma ra^a, que, com o seu suor e com o seu sangue, firmou o alicerce da 
grandeza e da riqueza desta nossa Patria imensa que se chama Brasil" 
(A Liberdade. Orgao crxtico, liter^rio e noticioso, dedicado k Classe de 
Cor, Sao Paulo, 3-VIIM919, Ano I —• N".0 2). O hino da Frente Negra 
repisava esse tema, ao prescrever: "Cesse a voz dos preconceitos. Caia 
a bastilha feroz", etc. (ver acima, nota as pp. 340-341). 
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cou faltando, porem, criar o "querer coletivo" e o "agir coletivo,r 

que esses dois alvos formidaveis requeriam. As tentativas para esta- 

belecer esses elos falharam sempre, pois na situagao brasileira, ainda 

hoje, so a "raga dominante" dispoe de meios tao amplos (57). 

E precise atentar bem para as implicagoes sociologicas desta ana- 

lise. Ha os que pensam que a fungao dos movimentos sociais consis- 

te em fabricar as ideologias e as tecnicas de agao exigidas pelas cir- 

cunstancias. Se pensassemos assim, fariamos uma critica severa mas 

unilateral aos movimentos reivindicatorios descritos. Na verdade, se 

a analise desenvolvida for verdadeira, eles ficaram aquem das exi- 

gencias da situagao historico-social; todavia, mesmo assim, iam alem 

das possibilidades medias da "populagao de cor". Em segundo lugar, 

a analise tambem pressupoe que as limitagoes iniciais e as inconsis- 

tencias cronicas dos movimentos nao chegaram a ser corrigidas e su- 

peradas por causa mesmo dessas possibilidades medias. Aqui esta a 

busilis da questao. A situagao de existencia social daquela popula- 

gao tern concorrido, direta e indiretamente, para solapar e ate para 

destruir os fatores dinamicos, nos quais poderia se assentar a expan- 

sao dos referidos movimentos. A exposigao subsequente condensa os 

dez principais aspectos dessa conexao (58). 

Primeiro, a crise da dominagao racial tradicionalista esta longe 

de ter chegado a seu termo. A ideologia racial vigente ainda e a 

que foi construida para legitimar a extrema heteronomia social da 

"raga negra". A barreira moral invisivel, que absorveu e anulou, in- 

cessantemente, o elan autonomista dos movimentos reivindicatorios 

provinha das imagens atraves das quais consideraveis parcelas da 

"populagao de cor" concebiam seus estatus e papeis sociais. Aquelas 

imagens foram construidas pelos "brancos" e inseriam na subcultura 

da referida populagao contra-representagoes sociais que animavam 

ajustamentos "humildes" e uma compreensao deformada da realidade. 

Assim, elas nao so inibiam ou consumiam as impulsoes igualitarias 

do ambiente; mas, desencadeavam identificagoes e disposigoes de com- 

portamento altamente passivas. Isso nao impedia que se estabeleces- 

se uma visao gratificadora do "papel historico" da "raga negra" nem 

que se exteriorizassem certos ressentimentos contra as "injustigas so- 

fridas pela raga negra". A seguinte transcrigao, de um dos depoentes. 

(57) — Note-se bem: a Frente Negra Brasileira, como outras "associagoes ne- 
gras", fez o que estava ao seu alcance para "educar" e tambem para 
"reeducar" os seus aderentes. A barreira, entretanto, e muito comple- 
xa, pois envolve recursos economicos, sociais e culturais inacessiveis. A 
longo termo, tais problemas tern de ser resolvidos na orbita da socie- 
dade inclusiva, como veremos adiante. 

(58) — A seriagao dos dez pontos discutidos nao foi determinada pela ordem 
de importSncia dos teraas correspondentes. 
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revela ambas as coisas: "No Brasil, jamais os negros brasileiros lem- 

brarao de outra patria. Em seus lares, tudo e nacionalizado genuina- 

mente, motivo pelo qual a patria pode esperar destes brasileiros, cujos 

antepassados cooperaram pela sua grandeza, nas devastagoes das ma- 

tas, nas fundagoes das cidades e finalmente, defendendo-a heroica- 

mente nas invasoes e ate na propria guerra; sendo que, para compro- 

var essas argumentagoes, a sua historia, a do Brasil, transcreve mere- 

cidamente os feitos daqueles que mais se destacaram. Infelizmente, 

essa raga, mantida na historia como a mais resistente do universe (fi- 
sicamente), essa raga, dotada tambem de inteligencia, vive misera- 

velmente desprotegida, tombada no campo da luta, vencida pelo pre- 
conceito, cuja fuzilaria Ihe foi desferida de uma trincheira que eu 

qualifico de bastidores". Os i^ovimentos reivindicatorios qualifica- 
vam esse tipo de reagao como "lamuriosa" e investiram contra ela. 

Con tudo, jamais conseguiram aniquila-la. Ela produzia dois efeitos 

perniciosos. De um lado, fazia com que o "negro" aguardasse a s©- 

lugao de seus problemas de iniciativas ou medidas dos brancos. Tal 

expectativa ocorria mesmo entre pessoas que tinham consciencia e 

combatiam, a seu modo, o "preconceito de cor": "Sim, os.pretos de- 

viam tomar parte nessa transformagao [da situagao de contato ra- 

cial] . Deviam em primeiro lugar apelar para o governador pedin- 
do para que acabasse essa situagao de preconceito. Em segundo lu- 

gar deveriam unir-se e mostrar aos brancos que na raga negra exis- 

tem homens capazes e com cultura. Mas isso tudo dentro da ordem 

e nao da desordem. Acabar com os odios existentes entre pretos e 

brancos e vice-versa seguindo o conselho da Biblia Sagrada: -"Amai- 

vos uns aos outros". De outro lado, impedia a exteriorizagao e a 

efetivagao de atitudes ou comportamentos competitivos nas rela- 

goes com os brancos. Desde os prodromes dos movimentos reivindica- 

torios, todas as tentativas de congregar o "voto negro", por exemplo, 

canalizando-o para determinado (ou determinados) representantes 

sempre falharam irremediavelmente. Houve quern explicnsse seme- 

Ihante desfecho (chocante em alguns casos, pois a Frente Negra 
Brasileira possuia milhares de adeptos e o candidate escolhido alcan- 

gou votagao inexpressiva) pelo analfabetismo que excluia o "negro", 

em massa, do corpo eleitoral. No entanto, o "eleitor negro" raramen- 
te tende a acolher os argumentos favoraveis a concentragao "racial" 

dos votos, apesar da pertinacia dos que defendem essa orientagao. 

Como se infere de uma passagem da historia de vida de um dos fo- 

mentadores de tal orientagao, eles nao "desanimam": "Nos precisamos 

ter representantes nas Assembleias, porque, senao, nao teremos meios 

para sustentar organizagoes que trabalhem pelo levantamento eco- 

nomico e cultural do negro, pois a nossa gente e toda pobre e os que 
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melhoram de vida nao querem mais ter relagoes com os negros 

Precisamos educar o negro a votar em negro, pois so mesmo um 

negro sabe quais sao os nossos problemas. Na eleigao para a Assem- 

bleia Legislativa nao conseguimos eleger o R., mas desta vez ele 

vai. Depois que estivermos com um la dentro, o resto e facil. Have- 

ra dinheiro para nos organizarmos e nas eleigoes vindouras iremos 

colocando outros. !E este o caminho para a melhoria das condigoes 

de vida do negro". Portanto, as duas conexoes evidenciam, clara- 

mente, que a perpetuagao do padrao tradicionalista de dominagao ra- 

cial langa raizes no conformismo imperante em vastos circuios da 

"populagao de cor". Os que se dispoem a competir de modo aberto 

e sistematico com os "brancos", embora numerosos, constituem uma 

minoria. O maior numero, mesmo quando chega a repelir o "precon- 

ceito de cor" e suas conseqiiencias perniciosas ou humilhantes, nao 

e capaz de violar a identificagao com a "raga dominante" ou de ven- 

eer a ambivalencia de atitudes, ambas geradas pela influencia es- 

magadora da ideologia racial dos "brancos". 

Segundo, apesar das reivindicagoes propagadas pelos movimentos 

sociais, o "negro" nao conseguiu romper o padrao de isolamento di- 

fuso. Nao logrou, siquer, alguma especie de controle direto sobre 

seus efeitos reconhecidamente nefastos. Para atingir esse fim, seria 

necessario que seu modo de integragao a sociedade tivesse sofrido 

uma alteragao radical, com a incorporagao, em massa, da "populagao 

de cor" aos diferentes niveis da ordem social competitiva. Ora, as 

transformagoes estruturais ocorridas nao foram de tal monta. Gra- 

gas a proletarizagao, a poupanca e a mobilidade social vertical, au- 

mentou, progressivamente, o numero de "individuos de cor" infil- 

trados nos segmentos mais altos da "classe baixa" e na "classe me- 

dia". fjsses processes contribuiam muito pouco, nao obstante, para 

criar condigoes realmente abertas e dinamicas de comunicagao do 

"negro" com o resto da sociedade. No nivel da proletarizagao, os 

individuos abrangidos pertencem. com freqiiencia, a levas migrantes, 

portadoras da heranga cultural rustica e ignorantes do passado de 

lutas da "gente negra local" No nivel da "classe media de cor", on- 

de se encontram antigos participantes dos movimentos reivindicato- 

rios, tende a prevalecer a busca de compensagoes imediatas, atraves 

da estabilizagao e da exibigao de um padrao de vida "alto". Em con- 

seqiiencia, em um nivel social reproduz-se o passado no presente. E 

como se o "negro" voltasse ao ponto de partida e tudo devesse ser 

comegado de novo. No outro nivel, a ascengao social, a secularizagao 

do pensamento e a urbanizagao do estilo de vida aumentam a comu- 

nicagao, mas dentro do proprio "meio negro". As compensagoes pos- 

tas em primeiro piano proscrevem, por sua vez, qualquer identifica- 
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<;ao emocional ou moral com o "negro", porque a massa e sinonimo 

de "rale" e esses pequenos grupos exclusivistas nao querem nada 
com o "rebotalho", com a "vergonha" da "populagao de cor ordeira". 

Portanto, continua a operar, ativamente, o mesmo elenco de fatores 
que produzia perplexidade e ambivalencia de atitudes ao longo da 

integragao do negro e do mulato a ordem social. Todos propendem 
a valorizar a "sociedade aberta" e, por conseguinte, a preferir o iso- 

lamento difuso a segregagao sistematica. Mas, essa situagao ambigua 
drena e destroi improdutivamente as impulsoes inconformistas. Ja 

nao estamos em condigao analoga a que existia por volta do fim da 

I Grande Guerra, em que os italianos diziam aos "negros" que "fora 

o rei da Italia que fizera a Aboligao" — e muitos deles acreditavam; 
nem a que prevalecia entre 1927 e 1937, em que "depois de assistir 

as reunioes da Frente, [havia negros que] comentavam com bran- 
cos as discussoes presenciadas e, ouvindo deles que entre nos nao 

eram necessaries tais movimentos, nos abandonavam" (59). Porem, 

a persistencia do padrao de isolamento difuso tolhe, por si mesma, 

a evolugao das tensoes raciais. Na ntedida em que nao ve pela fren- 

te uma resistencia organizada e acirrada, o "negro" debate-se com 
o "preconceito de cor" sem saber enfrenta-lo e temendo, sempre, 
levar as reivindicagoes longe demais. Com isso, nao encontra ponto 

de apoio material, organizatorio e moral para explorar a fundo o 

conflito como tecnica de mudanga da ordem racial e da situagao so- 

cial. A esse respeito, as criticas dirigidas a orientagao da Frente 

JSlegra Brasileira por um dos grupos dissidentes sao ilustrativas. O 

grupo em questao era politicamente bem mais avangado que a Fren- 

te Negra; no entanto, seus mentores verberavam a tatica "violenta" 

de fomentar tensoes, que aquela associagao recomendava para com- 
foater as manifestagoes do "preconceito de cor". Abria-se, assim, um 

impasse insuperavel. Uma minoria so amplia seu sistema de solida- 

riedade pela agao; e atraves dos conflitos que ela adquire a moral e 

a uniao do "nosso grupo". Repudiando o conflito com)o tecnica social 

ou explorando-o apenas de forma esporadica, nao existiam condigoes 
para dar a "populagao de cor" paulistana a organizagao intema de 

uma minoria racial. Doutro lado, mesmo sem apelar para tais cogi- 
tagoes, e facil perceber-se que a perpetuagao indefinida do padrao 

de isolamento difuso tambem significava manutengao do status quo 
racial. A ele se prende o estado de espfrito conformista, que leva 
muitos "negros" a tolherem as ambigoes dos filhos, para nao sofre- 

rem "decepgoes"'; ou que impede que se encare o "preconcfeito de 
cor" como problema social (e nao dos individuos isolados). Enfim. 

(59) — Renato Jardim Moreira e Jose Correia Leite, Movimentos Socials no 
Meio Negro, Ms. cit., p. 16. 



— 368 — 

onde ele prevalece, e impossivel cultivar, com exito amplo, o incon- 

formismo racial, flste exige uma mentalidade avessa a capitulaQao 

passiva. "E preciso que nos mesmos fagamos a nossa revolugao in- 

terna. Nos devemos modificar a nossa personalidade, a nossa con- 

duta diante desse problema [o preconceito de cor]. O que tenho visto 

e que muitas pessoas tem querido comentar a situagao. E que nos 

nos convecemos da realidade, mas continuamos na comoda situa^ao 

errada..." (60). Permanecendo passive diante do isolamento difuso, 

o "negro" nao podia nem modificar-se, nem, intervir diretamente na 

Iransformagao da ordem racial. Prendia-se a um imobilismo funesto 

a seus interesses e aspiracoes de integragao economica, social e po- 

ll tica. 

Terceiro, a diferenciagao social interna do "meio negro" foi su- 

ficiente para incentivar, no momento de transigao inicial, certas per- 

plexidades e inquietagoes que conduziram a organizagao dos movi- 

mentos reivindicatorios. No entanto, e patente que ela nao foi su- 

ficientemente extensa e profunda para fornecer aqueles movimentos 

a base material, institucional e moral de que eles careciam. Sob 

esse aspecto, as inconsistencias dos movimentos traduziam a preca- 

riedade das associagoes que Ihes serviam de base, via de regra efe- 

meras e carentes de substrate ideologico solido. Frutos da boa von- 

tade e da dedicagao de um pequeno niimero, em sua maioria nasciam 

condenadas ao malogro, encomrando pequena ressonancia no "meio 

negro" inclusive e nenhuma solidariedade por parte dos "brancos". 

Apos sacrificios tocantes, encerravam suas atividades sem atingir os 

objetivos fundamentais ou arrostavam-se anos a fio, teimosamente, 

com as limitagoes congenitas. Algumas, apesar de seus propositos 

humanitarios, nem chegavam a ser uteis aos movimentos reivindica- 

torios, em virtude de seu teor conservantista. Por isso, aqueles mo- 

vimentos se ressentiram da falta de motivagao baseada em grupos 

institucionalizados estaveis e em crescimento continuo. Essa circuns- 

tancia talvez explique um fato que ja foi apontado. Existia uma se- 

ria contradigao, nos movimentos, entre a "consciencia da situagao" 

e as "tecnicas de intervengao na realidade", Havia objetividade e 

sagacidade inegaveis no primeiro nivel; o mesmo nao se pode dizer 

com relagao ao segundo: as escolhas dos meios de agao eram emper- 

radas pela falta de consenso, surgiram com notavel lentidao e, nao 

raro, revelavam pouco sentido pratico. Tais sintomas denunciam 

algo evidente. A iniciativa do "negro" era tolhida por sua posigao na 

estrutura de poder da sociedade inclusive. Essa circunstancia se re- 

(60) — Trecho extraido do depoimento feito em publico por Geraldo Campos 
de Oliveira. 
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fletia na capacidade de lidar com os proprios problemas, porque ne- 

la deitava raiz a impossibilidade, em que se achava a "populagao de 
cor", de expandir suas formas grupais de vida social organizada, com 

as tecnicas socials correspondentes. Doutro lado, essas influencias 

nao eram neutralizadas pelos efeitos espontaneos da ascensao so- 

cial do negro e do mulato. Seja porque os "individuos de exito" pre- 
ferissem competir com o "branco" em niveis estravagantes (do ves- 

tuario, da fartura, do consumo sibaritico em ocasioes festivas, etc.). 

Seja porque a "classe media de cor" apegou-se crescentemente, aos 
padroes aristocraticos das antigas "elites de cor", divorciando-se do 
dever de lutar pelos objetivos dos movimentos reivindicatorios. Ao 

inves de fortalecerem os movimentos reivindicatorios, dando-lhes 
novos conteudos e outras diregoes, os pequenos progresses alcanga- 

dos socialmente pela "populagao de cor" acarretaram uma especie 
de confinamento do "idealismo negro". Isles diminuiam, visivelmen- 

te, o numero de individuos ego-envolvidos nos movimentos. E reti- 
raram da participagao ativa o carater nobilitante e de fonte impar 

de prestlgio, que ela possuia no passado. No conjunto, pois, as bases 

de diferenciaeao intema do "meio negro" nao foram proplcias a ex- 

pansao gradual dos movimentos reivindicatorios. O que ela nao 

Ihes proporcionou, em determinado momento, continuou a negar-lhes 
pelo tempo a fora, apesar da importancia que eles poderiam adqui- 
rir tanto na desagregagao da ordem racial vigente, quanto na acele- 

ragao dos processos de integra^ao do "negro" a sociedade de classes. 

Quarto, dificuldades dessa ordem continuam a acarretar compli- 
cagoes na esfera da socializagao. Os lagos emocionais e morais, que 

unem socialmente os individuos, sao criados, regulados e ordenados 

atraves das formas de associagao. As inconsistencias e as limitagoes 

destas ultimas tinham de produzir conseqiiencias psico e socio-dina- 
micas muito graves. Individualismo predatorio e falta de consenso 

foram dois fantasmas que pairaram, ininterruptamente, sobre os mo- 

vimentos reivindicatorios. Deu-se atengao ao carater do llder que 
se apossava dos movimentos, convertendo-o em pedestal para a sua 

auto-glorificagao ou em fonte de sustento, de barganha com os "bran- 

cos", etc.. Tambem se falou nos dilemas insoliiveis provocados por 

massas que nao passavam de congeries de individuos, porque cada 
um entrava e sala com opinioes pessoais irredutiveis. Contudo, en- 

tre uma e outra coisa, estava o back-ground institucional e moral, que 

se deveria levar em conta em primeiro piano. A solidariedade que 
ligava os "individuos de cor", recem-egressos da sociedade escravo- 

crata, nao chegava siquer a ser uma solidariedade tribal, de natureza 
mecanica. No entanto, os problemas economicos, pollticos e sociais 

com que o "negro" se defrontava exigia os padroes de solidariedade 
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organica tipicos da sociedade de classes (61). As perspectivas nao 

eram, pois muito faceis. O "negro" nao podia fazer nenhum milagre, 

que Ihe facultasse dar esse tremendo salto historico. Portanto, nao e 

de admirar-se que nao existissem normas e forgas de cooperagao social, 

que permitissem a congregagao dos esforgos. Nem, tao pouco, que fos- 

sem tao brutais e insopitaveis as forgas que agiam no sentido contra- 

rio, de desuniao e de desintegragao. A presenga do "branco", com 

seus interesses divergentes, ainda complicava mais as coisas. Os an- 

tigos lideres dos movimentos reivindicatorios sao unanimes no retra- 

tar essa complexa situagao. Acentuam que a I Republica fomentou 

um clima inteiramente desfavoravel a atividade politica no "meio 

negro". Empenhados em obter votos e so nisso, "os politicos abusa- 

ram da boa fe dos negros. Por isso, o negro agora esta mais descon- 

fiado. Nao acredita com facilidade nos que os procuram para fazer 

movimentos em beneficio da raga". Mas, em seus depoimentos salien- 

tam, em unissono, que as debilidades basicas e irremediaveis proce- 

diam da atitude do "negro" diante do proprio "negro", "files seriam 

incapazes de se unir para fazer um deputado negro". "Logo tern des- 

peito de ver outro preto subir. Nao Ihe dao o seu voto". "Preferem 

votar no branco". "fi impossivel pensar numa politica de negros". 

"Nao adianta nada a gente querer lutar contra o preconceito de cor e 

para melhorar a situagao do negro. Nao ha uniao entre os negros. 

Para conseguir-se qualquer coisa, seria precise que houvesse uniao". 

"Um negro nao ajuda o outro. Ao contrario. fi mais facil que se com- 

batam do que se auxiliem mutuamente" "Nao agem cooperativamen- 

te nem se estimulam uns aos outros. Nao ha uma opiniao. Cada um 

tern a sua e a defende como se fosse a mfelhor". "fi que ha muita con- 

fusao entre os negros. fi uma coisa louca isto aqui. Nao e muito sim- 

ples. Se o senhor quiser estudar o negro precisa vir comigo. Eu mos- 

tro ao senhor como tudo que parece simples e complicado". Essas 

afirmagoes sao sintomaticas. Contra esse pano de fundo, o admira- 

vel e que os movimentos reivindicatorios subissem a tona e vingassem, 

chegando aos nossos dias. Todavia, algo se impoe reconhecer. Onde 

a cooperagao e tao dificil, como organizar-se um grupo de pressao ou 

um grupo de conflito? Para se manejar o inconformismo e o conflito 

como tecnicas culturais construtivas, e imprescindivel que exista, por 

tras dos homens, padroes suficientemente integrados de solidariedade 

social. Desse angulo, parece evidente que al estava o principal fator 

das debilidades e inconsistencias dos movimentos reivindicatorios da 

(61)   Os conceitos de solidariedade mec§nica e de solidariedade organica sao 
empregados na acepgao que Ihes atribui E. Durkheim (cf. De la Division 
du Travail Social, F£Lix Alcan, Editeur, Paris, 2a. edigao, 1902, Livro 
Primeiro, caps. II e III). 
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"populagao de cor". A descontinuidade e, em. particular, a neutrali- 

zagao historica de tais movimentos resultavam, em larga margem, 

desse fator. Os comportamentos inquinados, dos lideres ou das mas- 
sas, traduziam-no, apenas, em fatos concretes e visiveis. 

Outros fatores nao possuiam a mesma universalidade e influencia 

dinamica que os enumerados acima. Mas, precisariam pelos menos ser 

mencionados, numa sondagem global. Estao nessa situagao; 1.°) os 
efeitos da ascensao individualista, que redundavam em acefalizagao 

permanente das massas "negras"; 2°.) a inexperiencia politica da "po- 
pulagao de cor", em grande parte responsavel pela falta de adestra- 

mento e de maturidade por ventura revelados na manipulagao inade- 

quada de certas tecnicas sociais (inclusive na assimilagao de filiagoes 

ideologicas que colidiam com a propria natureza e com os objetivos 
dos movimentos reivindicatorios); 3.°) a repercussao destrutiva de 

acontecimentos historicos da sociedade inclusiva no "meio negro" 

(este nao revelava a mesma plasticidade e vitalidade na absorgao de 

tais acontecimentos; a revolugao de 1932, por exemplo, paralizou tem- 

porariamente a Frente Negra Brasileira); 4.°) o oportunismo e certas 
praticas de "picaretagem", dissimulados ou patentes, que contribuiam 

para desmoralizar os movimentos reivindicatorios tanto no "meio ne- 
gro", quanto na sociedade inclusiva. 

Por fim, seria necessario considerar, tambem, dois tipos de in- 

fluencias reflexas. Na medida em que medrava sob condigoes sociais 

deficientes, os movimentos reivindicatorios tornavam-se incapazes de 
disciplinar e de canalizar construtivamente certas forgas psico-sociais 

e socio-culturais reativas. Nesse sentido, duas consideragoes apre- 

sentam certa importancia. Primeiro, eles nao desencadearam, no 

seio da "populagao de con", influencias persistentes que elevassem 

o grau de identificagao (individual e coletiva) com os objetivos que 

eles * propugnavam. Segundo, eles nao chegaram a absorver os pa- 

droes organizatorios tipicos de uma sociedade aberta, competitiva e 

de classes. Em suas manifestagoes mais relevantes, fomentaram ten- 

dencias que pressupunham o ideal (por vezes exteriorizado e expres- 

so objetivamente), de converter a "populagao de cor" numa mino- 
ria racial monolitica (embora em comunicagao com a sociedade in- 

clusiva). Essa polarizagao possuia dois efeitos negatives. De um la- 

do, nao inseria, em bloco, os movimentos reivindicatorios na estru- 

tura e na dinamica da sociedade de classes. De outro, fazia com que 

eles nao se ajustassem a realidade existente no seio da propria "po- 

pulagao de cor", em process© de diferenciagao interna. Se isto suce- 

desse, varies movimentos simultaneos poderiam equacionar social- 
mente os interesses dos diferentes estratos daquela populagao, o que 

facilitaria a formagao de uma consciencia mais completa: a) dos in- 
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teresses que variam de um nivel social para outro; b) dos interesses 

que sao comuns e que exigiriam a colaboragao estreita dos diver- 

sos movimentos independentes. Semelhante processo permitiria ofe- 

recer incentives proprios a mobilizagao das "classes medias de cor" 

(pouco identificadas com os alvos dos movimentos reivindicatorios 

que representam os interesses da "gente negra" monoliticamente) e 

corresponderia melhor ao tipo de solidariedade requerida pelo pa- 

drao integrativo da sociedade de classes. Em suma, faria com que 

os movimentos reivindicatorios produzissem maior rendimento, co- 

mo canais de integragao do "negro" ao estilo de vida imperante em 

Sao Paulo na era da civilizagao industrial. 

As indicagoes expostas sugerem quao variada e complexa vem a 

ser a interagao dos movimentos reivindicatorios com condigoes ou fato- 

res mais ou menos adversos do "meio negro". As limitagoes resul- 

tantes interferiram na estrutura, nos conteudos e na dinamica inter- 

na daqueles movimentos. Assim, suas debilidades (de ordem orga- 

nizatoria ou de duragao) explicam-se pelas deficiencias dos supor- 

tes materiais e morais com que contaram. O reverse da medalha re- 

vela, porem, que as insuficiencias apontadas interferem em suas 

fungoes sociais construtivas. Na medida em que isso acontece, eles 

deixam de atingir regularmente os objetivos conscientes e formais, 

com conseqiiencias insanaveis sobre a capacidade que poderiam ter, 

quer no desenvolvimento de novos rrvodelos de solidariedade no "meio 

negro", quer na incentivagao de novos tipos de ajustamento social 

do "negro" a sociedade inclusiva. Ambas as coisas significam, em 

outras palavras, que e no suporte material e moral dos movimentos 

reivindicatorios que deparamos com a explicagao da limitadissima 

influencia que eles exerceram na alteragao propriamente dita do sis- 

tema de relagoes raciais. 

A quarta questao, que nos compete discutir aqui, refere-se as 

fungoes sociais construtivas que os movimentos reivindicatorios de- 

sempenharam, como vias de integragao do "negro" a sociedade de 

classes (62). Em vista do muro de indiferenga e de silencio com que 

a sociedade inclusiva cercou aquelas manifestagoes do inconformis- 

mo e da revolta da "populagao de cor", seria imitil tragar qualquei 

quadro de referencia que envolvesse os "brancos" nos referidos pro- 

cessos. Os seus "efeitos uteis" circunscrevem-se aos agentes, ou se- 

ja, aos participantes dos movimentos; e aqueles que cairam em seu 

circulo de influencia reativa ou indireta, ou seja, a segmentos da 

""populagao de cor" que se mostraram sensiveis a ideologia racial 

que eles ajudaram a construir. 

^62) — Conforme acima, p. 307. 
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E quase imposslvel apanhar toda a rede de influencias psico- 

^inamicas e socio-dinamicas, desencadeadas imediata ou retardada- 

mente pelos movimentos reivindicatorios. Tais influencias sao, alem 

do mais, em sua maioria sutis e complexas, Reportam-se a transfer- 
magoes de um estado de esplrito e de impulsoes socials, coisas difi- 

ceis de descrever atraves da documentagao disponivel. Em nossos 

dias, o maximo que se pode fazer, nessa diregao, apenas permite sur- 
preender algumas transformagoes, identificaveis pela motivagao de 

certos comportamentos ou pela alteragao evidente de certos conteii- 

■dos do horizonte cultural do "negro". For isso, a parte mais rica 

da documentagao existente diz respeito a formagao e a difusao de 

uma ideologia racial caracteristica, praticamente construida gragas 
as disposigoes e as reivindicagoes suscitadas pelos movimentos so- 

cials. Nao obstante, esse aspecto sera debatido adiante (63), toman- 

^do-se por referencia tambem a situagao existencial da "populagao 
■de cor". Iremos debater agora, portanto, somente certos efeitos psi- 

co-sociais, presumivelmente associados as influencias socio-dinami- 
cas dos movimentos reivindicatorios. Doutro lado, como os temas 

considerados ja sofreram analise anterior, reduzimos ao indispensa- 

vel a transcrigao de dados de fato. 

A principal contribuigao, dada pelos movimentos reivindicato- 
jrios, tinha relagao com o contexto social imediato em que eles pro- 

prios se constituiam e operavam. Ressentimentos, frustragoes e es- 

perangas despertavam certo entusiasmo elementar, fazendo com que 

iniciativas como a Frente Negra Brasileira contassem, em pouco tem- 

po, corp milhares de seguidores. Contudo, tratava-se de uma massa 

tosca, de individuos rudes e incultos, que nao dominavam, em sua 

maioria, siquer uma parcela minima das tecnicas socials que os par- 

ticipantes de movimentos desse genero precisam conhecer e mane jar. 

A primeira coisa a fazer, mesmo para dar continuidade aos movi- 
mentos, consist! a em "reeducar" a massa, em prepara-la, eraocional, 

intelectual e moralmente, para a condigao de elemento ativo, respon- 
savel e atuante. Como assinalou, em sua histdria de vida, um dos 

antigos lideres da Frente Negra Brasileira: "um, negro nunca julga o 

outro superior a ele. Quanto muito, igual. Por isso, nao ajuda os 
outros, negros. O negro que fica rico, por exemplo, foge de negros: 
ajudar, emprestar dinheiro, nunca". Dai ser preciso cultivar senti- 

mentos, emogoes e lagos morais que redundassem na elevagao das 
potencialidades socio-dinamicas requeridas por organizagoes daque- 

le tipo, que exigiam tenacidade, espirito de sacrificio e alto senso de 
responsabilidade. Doutro lado, a luta por classificagao e ascensao 

(63) —« Na segunda parte do presente capitulo, que versa sobre "uma ideologia 
de desmascaramento racial". 
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socials tinha de ser, forcosamente, tambem uma luta contra o "pre- 

conceito de cor". Isso envolvia a necessidade de forjar certas dispo- 

sigoes em face do "branco", que apenas existiam, em estado latente 

e eram, com freqiiencia, reprimidas ou solapadas de diversas manei- 

ras. Como consignava um document© fundamental: "varias tenta- 

tivas tern falhado, no sentido de uma arregimentagao negra, com ou- 

tras finalidades que nao a da simples recreagao. Reagir, els o sen- 

tido exato dessa arregimentagao". "Abrigando em seu seio negros 

de todas as condigoes sociais, pautou a nova organizagao as suas 

bases de atividades, abrangendo todos os aspectos do problema da 

vida. Desde o aspecto economico, seja individual ou coletivo, ate 

as atividades politicas, tudo foi examinado a luz fria da imparcia- 

lidade, focalizando-se - as injustigas e, mais do que isso, as perse- 

guigoes e maquiavelismos sofridos pelo negro" (64). Tratava-se, pois. 

de preparar o "negro" para viver na sociedade inclusiva, como condi- 

gao mesma para que ele se tomasse um element© produtivo dentro 

dos movimentos a que se incorporava. As questoes de "orientagao" 

vinham a ser o fulcro basico das influencias formativas dos movi- 

mentos. Desse angulo, "os problemas que se apresentam ao negro 

sao multiples e variados ;tanto no aspecto social, como moral, inte- 

lectual e economico". "No primeiro caso ,temos exemplificadamentc 

o alijamento das sociedades e dos lugares publicos ou de acesso pu- 

blico mediante pagamento; o afastamento do negro dos empregos 

publicos de destaque, embora nao Ihe faltem aptidoes; o auxilio de 

que precise para ver essa situagao resolvida". "Moral, no caso moral, 

essa pressao que o negro sofre continuamente, de todos os lados, 

procurando diminui-lo perante os olhos ate dos proprios estrangei- 

ros, negando-lhe o lugar remarcado a que tern direito". "No campo 

intelectual, fecham-lhe, constantemente, as portas das escolas, desde 

as primarias ate as superiores, negando-lhe qualquer assistencia, 

quando os poderes publicos amiude, auxiliam poderosamente ele- 

mentos raciais adventicios que minam os nossos organismos sociais". 

"Dir-se-ia que existe secretamente uma convengao geral contra o 

negro para que ele nao chegue a instruir-se, continuando por ai, sem 

teto e desorganizado, sujeito a capangagem politica e aos perigos 

capadocios dos sambas carnavalescos" (65). Erigida essa base de 

preparagao por assim dizer civica, o "negro" podia inserir-se nos 

movimentos reivindicatorios e nele realizar a aprendizagem dos pa- 

peis sociais que precisaria desempenhar nas organizagoes. O sentido 

e o teor desta aprendizagem especifica, subordinada as tarefas pra- 

(54)    Frente Negra Brasileira. Suas Finalidades e Obras Realizadas, op. cit., 
p. 1; o grifo € nosso. 

(65) — Idem, p. 6. 



— 375 — 

ticas propriamente ditas e as suas implicagoes doutrinarias, variavam, 

naturalmente, com os tipos dos movimentos. Onde prevaleciam os 
modelos autocraticos, a arregimentagao se fazia forrmalmente de mo- 

do rigido e segundo umia disciplina para-militar; onde vingavam os 

modelos democraticos, ela aparecia como uma educagao espontanea, 

alicergada no exemplo ou no debate. Embora os movimentos falhas- 

sem, em conjunto, na formagao de quadros permanentes, parece fora 
de duvidas que eles lograram apreciavel- exito no piano foxmativo 

mais geral. O que se entendia por "arregimentagao para reagir" e 

por "orienta^ao" produziram frutos de longo alcance, visivel ate em 

nossos dias. Nao so canalizaram e fortaleceram tendencias amorfas 

e difusas; impeliram as impulsoes vagas, preexistentes, em diregoes 
novas e construtivas, imprimindo-lhes vigor e o sinete de algo que e 

irreversivel, por ser coletivo, imperioso e realizavel. 

Ao mesmo tempo, os movimentos reivindicatorios regulavam a 

emergencia gradual de identificagSes psico-sociais e socio-culturais 
ineditas. A escravidao conduzira a destruigao mais completa e impie- 
dosa de identificagoes que poderiam prender o "negro" a simbolos ou 

a valores de sua heranga socio-cultural. A perda cultural, dal resul- 

tante, jamais foi compensada — pois nao se poderia entender como 

tal a assimilagao forgada de tecnicas e comportamentos sociais impos- 

tos pela "raga dominante". O vazio que se formou pode ser avaliado 

pela gratidao com que os "negros" livres absorveram as interpreta- 

goes historico-sociologicas que "valorizavam o negro historicamente". 

Elas desvendavam uma nova senda a auto-avaliagao e a auto-grati- 

ficagao da "raga negra". O eixo de tais interpretagoes, porem, conti- 

nuava a gravitar em torno da situagjao de interesses e dos valores so- 

ciais da "raga branca". Elas nao levavam em conta, nem poderiam le- 

var, a situagao de interesses e os valores da "raga" escravizada e 

oprimida. Os movimentos reivindicatorios construiram-se sobre esse 

eixo. Por conseguinte, a concepgao do mundo e da historia que eles 
iriam difundir trazia consigo a marca da "negridade" — ou seja, uma 

compreensao do passado, do presente e do futuro coerente com a 

perspectiva social e com os anseios de justiga da "gente negra" Pode- 

se dizer que eles nao foram tao longe quanto prometiam, como fontes 

de uma nova concepgao do mundo e da historia. Contudo, iniciaram 
um processo que ainda esta em curso e podera produzir outros frutos. 
Sem repelir a solidariedade com o "branco", o "negro" descobriu que 
existem varias maneiras de contar a nossa historia e de projetar o 

nosso futuro. Ensaiou, assim, a busca dos caminhos que o situam no 

processo historico. Bern entendida, esta original contribuigao dos mo- 
vimentos reivindicatorios abre conseqiiencias imprevisiveis e inson- 

daveis. Ela oferece uma perspectiva social, de que o "negro" carecia 
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antes, a partir da qual Ihe sera possivel absorver as identificaQoes 

psico-sociais e socio-culturais imperantes na sociedade inclusiva mas 

de forma autonoma. A "gente negra"eleva-se aos processes historico- 

sociais como "brasileirosT', detendo porem uma brasilidade propria e 

inconfundivel, nascida de uma situacao de interesses materiais e morals 

especifica. 

O "negro" redescobriu, portanto, o seu lugar na sociedade gragas 

a rutura violenta com o passado e com um destine de submissao imu- 

tavel, a qual os moimentos reivindicatorios fomentaram e propaga- 

ram no nlvel ideologic©. O temor de sair do isolamento e de concorrer 

com os outros constituia um piano inclinado. Contra ele, o "negro" 

nada podia, como indivtduo isolado nem como raga dependente. O 

ponto de apoio, para subverter esse piano inclinado, tinha de vir do 

"negro" senao como "raga" pelo menos como coletividade. Apesar da 

descontinuidade, da fluidez e das deficiencias dos movimentos reivin- 

dicatorios, eles forneceram, estrutural e dinamicamente, esse ponto 

de apoio indispensavel. Ajudaram, decisivamente, a quebrar o "temor 

do branco" e, o que e deveras mais importante, puseram em seu lu- 

gar "a coragem de enfrentar o branco em todos os terrenes". Da ocu- 

pagao a representagao politica e a dignidade inviolavel da pessoa, tu- 

do ficara aberto a ansia de competir e de concorrer, sem restrigoes 

Desse ponto de vista, os movimentos reivindicatorios preencheram 

uma fungao decisiva, impulsionando o "negro" a converter-se em "ho- 

mem de sua sociedade e de sua epoca". Na conjuntura historico-so- 

cial em que surgiram e atuaram, tentaram organizar e abreviar a 

transigao de um estado de isolamento socio-cultural, para o estado 

alternative de participagao socio-cultural consciente, intensa e res- 

ponsavel. 

Para que pudesse desempenhar essa fungao, era indispensavel que 

os movimentos reivindicatorios modificassem as atitudes e os ajusta- 

mentos diante das barreiras que dificultavam ou impediam a integra- 

gao normal do "negro" a vida social. Como individuo isolado, ele 

jamais poderia construir, defender e manipular, segundo fins pro- 

prios, uma ideologia do desmascaramento racial. Aqueles movimen- 

tos se deve o amplo equacionamento do "preconceito de cor" como 

realidade histoiica e como problema social, feles engendravam as 

formulas que prescreviam a sua existencia e que ordenavam a sua 

corregao atraves do comportamento coletivo. 

Em conexao com essa tendencia, os movimentos reivindicatorios 

tambem provocaram uma reavaliagao moral interna do "negro" como 

e enquanto tal. Apresentaram uma nova medida da capacidade cria- 

dora do "negro", incluindo em sua esfera de consciencia social a con- 

vicgao de que e tao capaz quanto o "branco" e, pelo menos, suficien- 
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temente apto para enfrentar e resolver os dilemas com que se de- 

fronta. Como afirmava um dos lideres daqueles movimentos: "... o 

Negro, com a graga de Deus, so nao pode e nao faz o que nao quer..." 

(66). files ajudaram, portanto, a configurar novas impuls5es psico- 
sociais, que incentivaram o "negro" a confiar no proprio "negro" e 

na sua capacidade de atuagao como agente humano no processo his- 
torico. 

Por fim, os movimentos reivindicatorios aparecem estreitamente 

vinculados a novas atitudes e comportamentos, que testemunhavam 

uma tendencia de alteragao radical do padrao de reagao societaria do 
"negro" a situagao de existencia que Ihe cabia na coletividade. Pe- 

la propria dinamica normal dos movimentos desta natureza, de "efei- 

tos" eles se converteram em "causas", contribuindo para acelerar a 

consolidagao daquele padrao de reagao e para universaliza-lo no "meio 
negro". Nesse sentido, malgrado suas insuficiencias, eles alcanga- 

ram uma influencia marcante, exercendo fungoes construtivas na for- 

magao da mentalidade, das aspiragoes coletivas e do estilo de vida do 
"novo negro". Serviram, em resumo, como forgas intermediarias en- 

tre as tendencias de modernizagao da cidade e a transformagao do 

proprio "negro", compelindo-o a tomar consciencia do que teria de 
fazer para tornar-se membro ativo (e nao mera excrescencia rene- 

gada) da sociedade inclusiva. 

O quadro de referencia, exposto sob as principais facetas, suge- 
re quao complexa era a situagao em que emergiram e se desenvol- 
veram os movimentos sociais no "meio negro". Os incentives histo- 

rico-sociais da epoca puderam atuar gragas a condigoes favoraveis a 

sua objetivagao como realidade. Ainda assim, nem tudo Ihes era pro- 
picio. files eclodiram numa fase de desorientagao, enquanto o "negro" 

nao via direito as perspectivas que Ihe eram asseguradas pela ordem 

social competitiva e, presumivelmente, como um meio inicial de ajus- 

tamento historico-social. Sentindo-se excluido, o "negro" atribuia a 

sociedade a culpa por suas desditas. E nao aceitava solugoes de com- 

promisso, como se a ordem racial pudesse alterar-se de um instante 

para outro. Mais tarde, essas tendencias seriam sublimadas e repri- 
midas, dando lugar a propensoes acomodaticias, gragas as quais o 

negro e o mulato aproveitaram as vias abertas pela ascensao gradual. 
Voltaram, entao, as costas as antigas propensoes ao "protesto coleti- 

vo". Nao obstante, nesse interim, os movimentos sociais reivindicato- 

rios preencheram uma tarefa historica de inegavel magnitude. Alar- 

garam o horizonte cultural do "negro", ajustando-o melhor a natureza 

da sociedade de classes, e incentivaram-no a contar consigo proprio 

(66) — Isaltino B. Veiga dos Santos, Marieta a Heroina, Casa Ksplndola, Sao 
Paulo, 1932, p. 4. 
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na "luta pela vida", confiando em seus recursos materials e morais. 

Ensinaram-no, sobretudo, que o "negro nao e inferior ao branco" e 

que sen lugar na sociedade dependera do que souber fazer para tirar 

proveito de suas aptidoes. Tudo isso acentua que constituiram uma for- 

ga de ajustamento numa era de transigao. Quanto ao presente e ao fu- 

turo imediato, sao posslveis varios prognosticos. Se as impulsoes. 

igualitarias da "populagao de cor" se mostrarem tlmidas e fracas ou 

se elas forem fortes mas a sociedade de classes se revelar bastante 

"aberta" para atende-las, os movimentos sociais permanecerao estag- 

nados ou apenas desenvolverao, unilateralmente, suas atividades res- 

socializadoras. Con tudo, eles poderao ressurgir com uma vitalidade 

e uma violencia que nao possuiram no passado. Tal coisa podera 

acontecer se os anseios de classificagao e de ascensao sociais do "ne- 

gro" forem demasiado intensos para serem absorvidos com relativa 

rapidez pela sociedade de classes. Entao, seus componentes dinami- 

cos vinculados com o "protesto racial" poderiam adquirir relevo im~ 

par, pois a sede de justiga social daquela populagao continua insacia- 

vel. O essencial e que a "resposta" definitiva nao esta exclusivamen- 

te nas maos do "negro". Ela depende das relagoes que se estabelece- 

rem entre suas necessidades sociais e a dinamica da ordem social in- 

clusiva. 

2) Uma Ideologia de Desmascaramento Racial: 

Os dados expostos acima descrevem como o "negro" se afirmou 

na cena historica paulistana, entre 1927 e 1937. file rejeitou, ao mes- 

mo tempo, a imagem do "preto" ou do "homem de cor", construida 

pelo "branco", e o destino que Ihe foi dado atingir na fase formativa 

e de expansao inicial da sociedade de classes. O que foi visto seria 

suficiente para situarmos, agora, os aspectos ideologicos do protesto 

negro. No en tan to, ao inves de concentrar a analise desses problemas- 

no referido periodo, preferimos lidar com um contexto historico-so- 

cial mais amplo. A fase que se inicia com a revogagao do Estado N6- 

vo foi particularmente rica de agitagoes intelectuais e politico-sociais 

no "meio negro". Alem disso, mesmo no periodo considerado ocor- 

reram manifestagoes extremamente importantes, que nao foram arro- 

ladas na reconstrugao estabelecida. O grupo do Clarim da Alvorada^ 

depois da dissidencia que surgiu no seio da Frente Negra Brasileira, 

continuou ativo, atraves do Clube Negro de Cultura Social e seus su- 

cessivos orgaos de comunicagao: aquele jomal; Cultura, "revista da 

mocidade negra", publicada durante 1934; e o Clarim, que circulou 

em 1935. A atuagao desse grupo foi sempre muito coerente, mantendo 

a "bandeira do negro", ou seja, as reivindicagoes relacionadas com 

"o levantamento economico, social e cultural do negro", com uma mis- 
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tura equilibrada de idealismo e de realismo, o que imprimiu as suas 
posigoes um carater marcantemente construtivo. Alem disso, as fac- 

goes e organizagoes em luta empenharam-se arduamente em conquis- 
tar os jovens — principalmente a parte letrada da "mocidade negra". 

As circunstancias contribuiram, assim, para que os jovens adquiris- 
sem enorme influencia politica. Alheios aos dramas pessoais e dou- 

trinarios, que cercavam a luta pelo controle do poder e da lideranga 

(como a que irrompeu, com, tamanha violencia, na Frente Negra Bra- 

sileira), eles voltaram-se para o trabalho de conciliagao, procuran- 

do unir facgoes divergentes ou criar ambiente para o apaziguamento 

geral, acima e entre os diversos tipos de movimentos reivindicatorios. 

For fim, a Revolugao Constitucionalista (de 1932), precipitou a fun- 
dagao da Legiao Negra Brasileira (67). Essa legiao prestou "uma 

grande colaboragao a revolugao, mas maior colaboragao ainda, aos 

negros, pois veio dar-lhes um credito atraves das lutas por eles sus- 

tentadas nos setores mais renhidos de combate" (68). O importante» 

porem, e que Guarana Sant'Ana e seus epigonos, esposavam uma com- 

preensao renovadora do "problema negro", files entendiam que o fu- 

ture do "negro" dependia de sua capacidade de entrosar-se nos pro- 

cesses globais de transformagao da sociedade brasileira. "Os negros da 

Repiiblica Nova, que incontestavelmente a tern amparado e presti- 

giado, devem e precisam se arregimentar, para, sobretudo, lutar pela 

consolidagao dessa mesma repiiblica nos transes que por ventura se tor- 
narem necessarios" (69). Seu impulse processou-se na diregao de 

quebrar o isolamento historico do "negro", visando a compeli-lo a to- 

mar parte consciente e ativa nos acontecimentos historicos da socie- 

dade global. 

Essas tendencias frutificaram ao longo do silencio e da ativi- 

dade reduzida, que caracterizam a adaptagao dos movimentos rei- 
vindicatorios sob a ditadura. Em 1945, elas eclodem, florescentesr 

com vitalidade que abria maiores esperangas. O esforgo de conci- 

liagao alcangara um minimo de exito. Quando surge a aspiragao de 

fundar-se a Associagao dos Negros Brasileiros, ela conseguiu abran- 
ger algumas das figuras mais expressivas dos movimentos reivin- 

(67) — Dirigida no piano civil pelo Dr. Joaquim Guarana de Sant'Ana e, no 
militar, pelo Capitao Gastao Goulart (cf. Progresso, Sao Paulo, Ano 
V, N.0 51, 7-VII-1932). Mais tarde, o dr. J. Bento de Assis substituiu o 
primeiro, na chefia civil do movimento. 

(68) — Renato Jardim Moreira e Jos6 Correia Leite, Movimentos Socials no 
Meio Negro, Ms. cit, p. 23. 

(69) — J. Guarand de Sant'Ana, "Arregimentem-se Negros do Brasil. Na Repii- 
blica e pela Repiiblica", Brasil Novo. 6rgao Socialista, Sao Paulo, Ano 
I — N.o 1, 13 de Abril de 1933. 
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dicatorios da decada de 27 a 37, Seu jomal, Alvorada (70), circulou 

entre 1945 — 1948, propagando uma compreensao bem mais madu- 
ra, integrativa e plastica do "problema do negro" encarado, simul- 

taneamente, como problema economico, social, cultural e racial. Se 

a tentativa tivesse vingado, nela se encontraria o caminho para a 

mobilizagao conjunta dos diferentes estratos sociais da "populagao de 
cor". Outros veiculos de agitagao intelectual e de comunicagao no 

"meio negro", como O Novo Horizonte ("orgao de propaganda uni- 

ficadora", que tinha por lema, inicialmente, "Para seres bom negro, 

se culto — o futuro da nossa raga o exige") (71), tambem se devo- 
taram, a seu modo, ao esforgo de congregar e de unir o negro e o mu- 

lato em uma causa comum. As tentativas de uma abertura mais 

franca e corajosa diante dos processes historico-sociais da socieda- 

de brasileira como um todo foram retomadas, com amplitude e pro- 

fundidade que nao tiveram antes, pelo grupo de orientagao socialista, 
reunido em torno de Senzala, "'revista mensal para negros", que te- 

ve duragao efemera mas exerceu influencia fecunda (72). A seguir, 
apareceram novas entidades e alguns jomais (73). Todo esse flo- 

rescimento revela quao significativo foi o periodo que vai de 1945 a 

1948 (pelo menos), como ressurgimento, redefinigao e implantagao 
definitiva das velhas reivindicagoes da "gente negra", Nao se re- 
novam, apenas, os antigos focos de agitagao intelectual e moral. 

Esbogam-se novas linhas de consciencia da situagao socio-cultural 

do "negro" em Sao Paulo, consolidam-se as esperagnas de arregi- 

mentagao universal, mas segundo modelos democraticos e pluralis- 
tas de atuagao social organizada, e surgem solugoes institucional- 

mente mais elaboradas para esses problemas. Sabia-se que a mise- 

ria, a ignorancia e o individualismo do "negro" nao constituiam as 

unicas barreiras a serem vencidas. Via-se melhor como a sociedade 

inclusiva tolhia a eficacia e a continuidade dos movimentos reivin- 

dicatorios; e compreendia-se com/ maior clareza a relagao entre 

meios e fins (com a propria natureza de ambos) em termos da agao 

propriamlente dita, 

Embora os objetivos destas variadas ramificagoes da agitagao so- 
cial no "meio negro" tenham falhado, no terreno pratico, elas pene- 

(70) — Foi dirigido por Jos6 Correia Leite, Fernando Goes e Rani Joviano do 
Amaral. O seguinte diagrama oferece uma id^ia da amplitude com que 
foi concebida a Associagao dos Negros Brasileiros: 

(71) — Foi dirigido por Arnaldo de Cairiargo e Aristides Barbosa, mais tarde 
substituido por Ovidio P. dos Santos (e, tempor^riamente, por Mois^e 
Isis); clrculo^ de 1946 a 1954. 

(72) — Foi dirigida por Geraldo Campos de Oliveira, com a colaboragao de Se- 
bastiao Batista Ramos e Armando de Castro; circulou em 1946. 

<73) —* Entre os quais cumpre distinguir a Cruzada Cultural, dirigido por Jose 
da Silva Oliveira, que comegou a circular em 1950. 
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traram e modificaram, de varias maneiras, o horizonte cultural do 

negro e do mulato paulistanos. Por isso, julgamos mais avisado pro- 

jetar os aspectos ideologicos num periodo mais vasto de tempo e con- 
duzir nossas sondagens pelo menos ate 1948, marco que assinala o 
fim do sonho de constituir-se a Associagao dos Negros Brasileiros, 

com o desaparecimento de Alvorada. Em conseqiiencia, partindo das 

cvidencias fornecidas pelo fulcro original dos movimentos reivindica- 
torios, debatidos acima, coligimos outras manifestagoes ideologicas 

refc rentes aquele periodo ou a fase de ressurgimento dos movimentos 
reivindicatorios no "meio negro". Haveria pouco interesse, outrossim. 

em reiterar conclusoes sugeridas, implicita ou explicitamente, pelos 

materiais empiricos, apresentados anteriormente. Preferimos concen- 
trar-nos, portanto, em tres questoes fundamentais: 1.°) a natureza da 

ideologia racial com que nos defrontamos, gragas ao aparecimento e 

a persistencia dos movimentos reivindicatorios da "gente negra"; 2.°) 
os conteudos e a orientagao das formulagoes ideologicas, objetivadas 

socialmente de forma bastante geral e persistente, para serem consi- 

deradas representativas e atuantes; 3.°) as fungoes dessas formulagoes 

ideologicas. 

Quanto a primeira questao, e inegavel que as aparencias sugerem 
uma ideia falaciosa: que nao existe uma "ideologia negra" — nem 
mesmo variantes toscas de algo que pudesse merecer esse nome. No 

entanto, atras das ambiguidades, das vacilagoes e das contradigoes 
(por vezes agravadas pelas lutas encarnigadas e sem quartel de lide- 

res, de grupos ou de facgoes), havia uma situagao de interesses co- 
mum. Por mais complexa e caleidoscopica que fosse essa situagao de 

interesses, ela enredava os "agitadores" (74), comprometendo-os com 
reivindicagoes e palavras de ordem substancialmente identicas. Essa 

realidade foi prontamente descoberta e apontada pelos principais ex- 

poentes da "imprensa negra" (ainda que sem resultados praticos). E 

nao pode deixar de ser reconhecida numa analise objetiva. A unica 

coisa que se poderia ponderar e que se estabeleceram e se consolida- 
ram, gradualmente, duas tendencias tipicas. Enquanto e na medida 

em que aceitasse e se identificasse com a dominagao da "raga branca", 
o "negro" comungava a ideologia da democracia racial caracterizada 
no capitulo III. Ou seja, definia-se perante a sociedade atraves da 

ideologia racial dominante. Todavia, quando o "negro" repudiava essa 
ideologia, com alguma coerencia e vivacidade, ele encarava aquele 

especime de sua "raga" como "transfuga", procurando afirmar-se atra- 

ves de avaliagdes e aspiragoes sociais autonomas. Em conseqiiencia 

(74) —• Os movimentos reivindicatorios foram designados, no "meio negro", com 
a palavra "agitagao" e seus lideres, sem nenhuma segunda intengao, fo- 
ram chamados "agitadores". 
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da propria conjuntura historica, o grau de autonomia da consciencia 

social era extremamente variavel no seio da "populagao de cor". 

Havia os que percebiam a necessidade da "arregimentagao da gente 

negra" sem admitir a existencia do "preconceito de cor"; e os que 

acreditavam em ambas as coisas. Entre os dois polos opostos, intercala- 

vam-se diferentes concepgoes de transagao. Todos os que assim pensa- 

vam, porem, compartilhavam de certas convicgoes elementares uni« 

versais. Achavam que o "negro" devia despertar, sair do retraimen- 

to e impor-se novos alvos de "integralizagao" a ordem economica, so- 

cial e politica. 

E dentro do referido estoque de convicgoes elementares univer- 

sais que se constitui, aos poucos, uma ideologia racial divergente, sob 

muitos aspectos em conflito aberto com a ideologia racial dominante. 

Ela nunca chegou a ganhar um mlnimo de pureza teorica e de agres- 

sividade pratica, por causa da ambiguidade inerente a conjuntura 

historico-social e racial. A busca de autonomia nao se confundia com 

a negagao e a repulsa da ordem social vigente. Ao contrario, pressu- 

punha a defesa convicta das vantagens da aceitagao e da integragao 

completa a essa ordem social. Portanto, o "branco" nao era atacado 

senao na essencia de sua dominagao racial e da ideologia correspon- 

dente. O elemento dinamico das acomodagoes divergentes desenvol- 

vidas e inconfundivel: o "negro" inconformista pretendia que se re- 

definisse a situagao de interesses da "raga negra" em termos da es- 

trutura e do funcionamento da sociedade de classes, fde nao repelia 

nem o "branco", nem a "sociedade de classes", nem as "formas de do- 

minagao" que reajustassem as ralagoes raciais aos mecanismos da or- 

dem social competitiva. Mas, condenava literalmente a perpetuagao 

indefinida dos padroes brasileiros de integragao racial, que manti- 

nham uma dualidade indesejavel: uma situagao praticamente de cas- 

tas sob o manto da "sociedade aberta" e da "democracia racial". 

Tudo isso mostra que a "ideologia negra" forma-se como uma 

replica a ideologia racial tradicionalista. De angulo positive, ela re- 

presenta o produto dinamico da absorgao dos valores em que se as- 

sentava a ordem legal (e, por conseguinte, o proprio estilo de vida dos 

"brancos") pelo "negro". Na polarizagao negativa, ela traduz a re- 

pulsa do "negro" a duplicidade de uma ordem social, que Ihe parecia 

aberta num piano, mas fechada noutro. Tratava-se, pois, de uma ideo- 

logia que jamais se poderia organizar em bases racistas. O apelo de 

uniao e de exclusivismo tinha, dentro dela, um carater meramente 

estrategico. Nao era um fim emj si mesmo nem o alvo supremo, per- 

seguido conscientemente como tai. Sob todos os aspectos, estamos 

diante de uma contra-ideologia, construida para minorar as frustra- 
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goes psico-sociais de uma categoria racial e, eventuaimente, para au- 
xilia-la na luta direta pela modificagao rapida do status quo. 

Entendida nesses termos, a "ideologia negra", tal como ela se 

objetivou atraves dos movimentos soclais considerados, tinha por fim 

explicito e ultimo o desmascaramento da ideologia racial dominante. 

For sua propria natureza. ela deveria extinguir-se a medida que pre- 

enchesse suas fungoes. A longo termo, par! passu com a integragao 
economica, social e politica da "gente negra", ela perderia sua razao 

de ser e estaria fadada ao desaparecimento. O seu lugar seria tornado 
por outros valores e avaliagoes sociais, legitimamente consagrados pela 

ordem social vigente. Se isso nao sucedeu, a culpa nao cabe ao "negro" 

nem a qualquer sorte de intolerancia racial de que ele se fizesse por- 
ta-voz. Mas, deve-se a uma conjuntura historico-social que solapou, 

pela base, suas esperangas e seus esforgos de democratizagao do sis- 

tema brasileiro de relagoes raciais. 

O desmascaramento processava-se em tres niveis distintos. No 

mais evidente e superficial, ele negava a eficacia, para o "negro", 

da ordem legal estabelecida. A liberdade e a igualdade, conquista- 
das apos a Aboligao e a Republica, seriam meramente formais e 
imiteis. Ambas nao teriam eliminado a "espoliagao secular", que 

continuaria sob novas formas. "Basta de mentiras... Basta de tu~ 
telas.:. Os negros querem ajudar na organizagao do Brasil, com 

a sua independencia de pensamento. Querem ter a protegao propria 

na politica, colocando-se sempre do lado do seu unico partido que 

e o Brasil" (75). "O elemento negro ja sabe, que precisa trabalhar 

para a sua integralizagao moral e material; e uma conquista impres- 
cindivel; e uma necessidade inadiavel que se nos apresenta; e a 

maior consagragao que se pode oferecer a memoria do nosso ante- 

passado. E sera tambem, a seguranga do future da nova geragao que 
vem surgindo, e, precisa por forga, encontrar o exemplo da nossa 

vitalidade moral, em volta de tantas ideias sas que ttemos defendido 
e semeado na seara do bem e do bom viver". "Depois de oito lustros 
de liberdade, os remanescentes dos ex-escravos tiveram de lutar, pa- 

ra nao ficar intoxicados pela cachaga e outros vicios... Ficaram li- 
bertos, porem, sem pao e sem lar, embrutecidos pelos martirios do 
maldito regime, tiveram tambem, de enfrentar as correntes migra- 
torias que sempre foram bem remuneradas, e amparadas por tddas 

as leis do nosso pais... Do negro ninguem cuidou, ele que fora a 

verdadeira maquina de trabalho, para a construgao do progresso que, 
hoje, assistimos, mas que, a mocidade negraf nao toma parte ativa. 

(75) — Editorial sobre "Frente Negra do Brasil", O Clarim da Alvorada, Sao 
Paulo, Ano VIII —> N.o 37, 8 de Novembro de 1931. 
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na tumultuosidade dessa lufa lufa diaria^ (76). "Nossas glorias nao 

nos poupam a atitude de escarneo ou piedade pior que ele, com que 

nos tratam governo e sociedade. Gozamos, teoricamente, de todos 

os direitos que, juridicamente, nos garante a propria constituigao 

fundamental. Mas, como o direito, para o ser, implica uma expres- 

sao de vida real e nao abstragao, as forgas da sociedade que estao, 

inapelavelmente, acima da lei ou contra ela, evitam-nos ou ate nos 

expulsam das suas instituigoes burocraticas, de utilidades ou "poli- 

cia" social de ensino, e de formagao intelectual, moral e religiosa 

tambem; abominam-nos orfanatos, hospitals e mais casas de assis- 

tencia social, e ate nas casas de expressao economica em que, em 

suficiencia e competencia, poderimos ganhar o pao de brasileiros e 

humanos". "Nao ha, para nos, o mais das vezes, justiga social. Era 

situagao de direito, quando apelamos para quem no-la garanta, ja 

estamos antecipadamente derrotados na demanda". "Relegam-nos, 

pois, a nos brasileiros, a uma posigao horrivel de inferioridade e 

desprestigio perante o nacional branco, e o que mais revolta, pe- 

rante o estrangeiro". "Nada tem valido os protestos insulados. E 

eles hao sido muitos, chegado as vezes tragicamente a reagao vio- 

lenta que e paga pelo castigo de crimes comuns articulados no C6- 

digo Penal, sem atenuante..." "Somos a caricatura ambulante do 

grande Brasil da epopeia de 300 anos, para a gargalhada beocia dos 

que nao conhecem a historia e as tradi?6es nacionais que somos nos. 

que sao os nossos antepassados". "Esbulhados de posses pessoais e 

coletivas, nao ha quem advogue a nossa causa, enquanto muitos de 

nos, na ignorancia da situagao, nos esquecemos do future nosso". 

[...] "Despertai, Patricios! Nada nos aproveitam as nossas glorias 

tantas vezes empanadas e ate negadas. Nada valem para o remedio 

do nosso estado atual, nao nos valorizam familiar, social, politica 

nem economicamente" (77). "Enquanto aqueles nossos irmaos, vi- 

vem ha longos anos, chafurdados num verdadeiro pantanal, os nos- 

sos inimigos, que para aqui se aportaram, apoderavam-se das posi- 

goes de destaque, quer na politica, quer nas repartigoes publicas, 

mancomunados, com os passados governos, que, alem de deixarem 

de executar as lei constantes na nossa Carta Constitucional, ainda 

faziam prevalecer o despotism©, tolhendo a liberdade do povo. "To- 

dos sao iguais perante a lei", diz o paragrafo 113 da nossa Magna Carta. 

Esse direito de igualdade que a lei nos assegurava, foi sempre, um 

mi to. Nunca existiu! Ainda hoje, quando um individuo bate-se pelo di- 

(76) —■ Jose Correia Leite, "A Mocidade Negra", O Clarim da Alvorada, Sao 
Paulo, Ano VI — N.0 16, 13 de Maio de 1929. 

(77) — Arlindo Veiga dos Santos, "Congresso da Mocidade Negra Brasileira. 
Mensagem aos Negros Brasileiros", O Clarim da Alvorada, Sao Paulo, 
Ano VI — N.o 17, 9 de Junho de 1929. 
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reito de igualdade, e taxado de extremista por alguem que se julga com 

-o direito de superioridade, dada a sua posigao social" (78). 
Em um nivel mais profundo, o desmascaramento alcangava as ra- 

-cionalizagoes em que se fundavam a filosofia e a politica da "demo- 

cracia racial", com o padrao correspondente de dominagao racial 

tradicionalista. Ai surgiam, a um tempo: uma explicagao para a ine- 

ficacia da ordem legal vigente e uma interpretagao das fontes de 

resistencia a aceitagao igualitaria do negro e do mulato pelo "bran- 

co". O "preconceito de cor" elaborava-se como uma categoria his- 
torico-social, indicando porque "classe" e "raga" se misturavam de 

maneira tao intricada. Dois tipos de barreiras se entrecruzariam, 

de modo imperceptivel ou dissimulado aos olhos do "branco", com- 

plicando o peneiramento social do "negro" e pervertendo a norma- 
lidade da ordem social competitiva e democratica, mais ou menos 

fechada para os "homens de cor", fjsse diagnostico era, por sua na- 
tureza, muito complexo. Por isso, esboga-se aos poucos, ate afirmar- 

se plenamente, com toda clareza e atraves de uma posigao de luta. 

De inicio, ainda prevalecia certa confusao. O "negro" nao sabia se 
o "preconceito" se associava a sua condigao racial ou a sua posi- 

gao social. A seguinte pergunta e bastante esclarecedora: "Pergunto 

eu; porque e que existe esse mesquinho preconceito; e por causa da 

•cor, ou por ser pobre e nao andar decentemente trajado, ou ainda no 

causo mais serio sera porque o negro nao sabe portar-se com a de- 

vida polidez que esses lugares requer?" (79). Mas, logo se firmou 

uma orientagao predominante, que o definia como sendo racial e 
suscitava reagoes de animosidade consciente. "Nos, os negros, somos 
os primeiros a sonegar a existencia da questao negra, brasileira, e 

vivemos apavorados diante da marcha evolutiva de outras classes 

^ diante dos fenomenos resultantes dos erros sociais, pela covardia 
e a vaidade de certos negros que vivem amparados pelo protecionis- 

mo interesseiro e confessamos abertamente que somos incapazes de 
advogar a propria causa. No entanto, e mister nao se notar, a trans- 

mutagao do ambiente que aos poucos vai nos colocando numa condi- 
gao de inferioridade, como se fossemos estranhos a tudo que diga 

respeito aos brasileiros" [...]. "No Brasil nao ha preconceito de 
Hagas. Assim dizem. No entanto, o dr. Rubens do Amaral, orgulho 

da nossa imprensa quotidiana, afirmou ha tempo, em brilhante ar- 

tigo, nao somente a existencia do preconceito da cor, como o da clas- 

se". "Mas, o preconceito de ragas no Brasil, vai se acentuando ca- 
da vez mais, sobretudo em Sao Paulo e nos estados sulinos; e, em 

(78) — Editorial sdbre "Pela Liberdade da Raga", A Voz da Ra^a, Sao Paulo, 
Ano III — N.0 46, 29 de Junho de 1935. 

(79) —• Alberto de Almeida, 'Treconcelto", O Patrocinio, Sao Paulo, Ano 2 — 
N.0 21, 18 de Dezembro de 1927. 
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[...]. "Ainda ha pouco, dizia bem o poeta negro Solano Trindade 

num artigo inserto no Jornal de Debates. A questao do preconceito 

nao e a causa que importa, mas sim, os seus efeitos. E, objetamos 

nos: esses efeitos sao causados em grande parte pela nossa propria 

culpa! E quern diz isso? O jornaiista e lutador Jose Bernardo, no 

proprio Jomai de Debates, quando afirmou esta dura verdade, que 

aqui grifamos: "a culpa e dos proprios negros!" Estamos de acordo 

Sim porque nos, os negros brasileiros, somos todos originarios das 

senzalas e, temos ainda, os estigmas do desprezo que, humanamente 

falando, devia dar mais brio e calor no rosto de certos negros gran- 

finados pelo verniz das fantazias — que fazem toda a especie de ri- 

diculo e sao uns contrastes em face do problema da evolugao negra 

no Brasil" (87). 

fisses dois tipos de desmascaramento engendraram a necessidade 

de desmascarar, tambem, certos simbolos e valores que serviam de 

fundamento, na sociedade inclusiva, para conceber-se a realidade 

racial segundo a situagao de interesses dos "brancos", como e en- 

quanto raga dominante. As datas historicas e sua significagao oficial 

entravam nesse rol. "Mas de que serviu finalmente a lei do aboli- 

cionismo no Brasil? tjnicamente para mostrar ao estrangeiro a nos- 

sa aparente civilizagao, porque se ela aboliu a escravatura oficial, 

implantou o servilismo particular; se derrubou o regime de escravos 

obrigatorios, impos o de servos voluntarioa" (88). "As revolugoes 

de 13 de Maio de 88 e a de 15 de Novembro de 89, num rapido con- 

fronto, condenaram a Raga Negra, a morte lenta, pela ociosidade, 

pelo abandono e em suma, por todos os vicios e as agruras das intem- 

peries" (89). "E' a nossa agao social, destender-se-a por todo o Brasil, 

num vasto campo de saneamento moral e educacional, desse mesmo 

povo negro que a mentira de 13 de Maio, deixou no mais complete 

abandono, para melhor servir a causa da nossa arianizagao" (90). 

"Basta de experiencia!... Nao podemos advogar outra coisa que 

nao seja a nossa propria causa qual ela se apresenta. E ela se apre- 

senta assim: o negro trabalhou mais de 300 anos na escravidao. Os 

horrores todos conhecem. E a escravidao e um roubo. Veio a Lei 

de 28 de Setembro — Ventre Livre, legislagao na casca do ovo. 

Veio a ironia de 13 de Maio de 88. O negro ficou um livre escravo. 

Passaram-se 43 anos e o negro veio no ciclo de todas as agitagoes — 

(87) —< Jos§ Correia Leite, "Preconceito, Casa Grande e Senzala", Alvorada, Sao 
Paulo, Ano II — N.0 18, Mar^o de 1947. 

(88) —-A. Oliveira, "Aos Nossos Leitores", O Alfinete, Sao Paulo, Ano I — N.0 

2, 3 de Setembro de 1918. 
(89) — Jos6 Correia Leite, "O Grande Problema Nacional", artigo citado. 
(90) — "Frente Negra do Brasil", editorial do Clarim da Alvorada, N.o 37, ja 

citado. 
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inconsciente e angustiado — mas sempre procurando compreender 
os seus usurpadores" (91). As transcrigoes feitas na primeira parte 

deste capitulo ou nos paragrafos anteriores evidenciam que os va- 

lores reputados como essenciais para a vigencia e a normalidade do 
estilo de vida democratico tambem sofriam urn processo de desmas- 

caramento. Nao se aflrmava que eles fossem secundarios ou indese- 
javeis; apenas, que sua observancia se restringia ao comercio social 
dos "brancos" entre si, o que os convertia em autenticos privilegios 

e em prerrogativas de um sistema de castas dissimulado. O que im- 

porta, acima de tudo, e o tirocinio do "negro" em suas experiencias 

com esses valores. Apos as amargas desilusoes, que se seguiram a 

fase pos-abolicionista, com as confusoes tao destrutivas que o colo- 

caram a margem do processo historico, os referidos valores deixa- 

ram de ser vistos como um fim em si mesmo. O "negro" compreen- 
dera, enfim, que precisaria proceder como o "branco" e que a liber- 

dade ou a igualdade so possuiam algum sentido se pudessem ser 

fruidas socialmente. "A liberdade do homem, nao e a sua unica ra- 

zao de ser, mas o que brota de seu pensamento e que causa a origem 

da luta de igualdade reforgada pela necessidade que possui, cada ser 

humano, em ter sua vid.a regularizada dentro de um padrao decente- 

mente recomendado pela epoca atual. Lamentamos sinceramente ao 
vermos que desde ha muito, reiniciada a campanha de democratiza- 

gao do povo brasileiro, ate agora nao se pode precisar nenhum pia- 

no elaborado em bases solidas para a defesa de nossa gente. Nao 
nos importamos com as profecias que giram de quando em vez, tra- 

zendo a tona social o dilema "Plantar nao basta". Nao nos diminui, 

se nao colhemos, hoje, aquilo que ontem plantamos; mas outras pes- 
soas futuramente hao de colher e a Patria, agradecida, galgara mais 
um degrau na escadaria da civilizagao, impoluta, de ombro a om- 

bro ela marchara com as demais nagoes instruidas, rumo a econo- 

mia, rumo a cultura, rumo ao bem estar de todos! Bern sabemos que 

povo algum pode seguir justa e pacificamente a questao social nes- 

tes liltimos tempos, em que se sente a necessidade da verdadeira 

uniao entre todos, e da coraunhao de pensamento, onde a fraternida- 

de viria operar mutuamente, e o respeito se processasse a altura do 

preceito humano — mesmo sendo negro" (92). Desse angulo, os 
movimentos reivindicatorios apareciam aos olhos do proprio "negro" 

como uma especie de experimentum crucis. Cada etapa vencida 
significaria uma ascengao na escala do prestigio e da dignificagao 

(91) — "Id6ias Contemporaneas", colaboragao da Liga dos Amigos da Luta, O 
Clarim da Alvorada, Sao Paulo, Ano IX — N.0 39, 31 de Janeiro de 1932, 

(92) — Ovidio P .dos Santos, "Eis a Politica a ser Adotada", O Novo Horizonte, 
Sao Paulo, Ano II — N.0 19, Margo de 1948. 
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da pessoa, com novos recursos para o uso construtivo da liberdade e 

da igualdade perante os "brancos". Doutro lado, o grau de toleran- 

cia destes diria, como um termometro, ate onde se podera chegar, 

no Brasil, na democratizagao das relagoes raciais. "Mas, a Frente 

Negra Brasileira veio para reivindicar os prejuizos da raga negra, 

que ainda ha pouco sai'a das portas degradantes da escravidao; e o 

seu programa patriotic© e humano, merecera o apoio de todos os 

brasileiros, se e verdade que no Brasil nao ha preconceito de cor*' 

(93). O "dilema do negro" confundia-se, assim, com o dilema da 

democracia no Brasil. Optando por ela e preparando-se para dela 

participar, o grau de aceitagao ou de rejeigao do "negro" diria, por 

si mesmo, ate onde chega a lealdade dos "brancos" para com os fun- 

damentos axiologicos da ordem social democratica. 

Essas indicagoes sugerem que, apesar da precariedade dos qua- 

dros intelectuais dos movimentos reivindicatorios, o desmascara- 

mento foi aplicado, simultaneamente, em todos os niveis de intera- 

gao com o "branco" de real importancia estrategica. O "negro" nao 

so se afirmava ideologicamente contra o "branco"; onde isso ocor- 

ria, o desmascaramento forgava o "negro" a prover-se de represen- 

tagoes e de avaliagoes proprias. Em conseqiiencia, a sua compreen- 

sao do mundo, da natureza do homem e de sua posigao na socieda- 

de ganhou certa riqueza e versatilidade. file nao so absorveu (ou 

predispos-se a absorver) os simbolos e os valores fundamentals da 

ordem legal. Impos-se com pureza e integridade paradigmas que 

os "brancos" violavam ou pervertiam, em virtude das acomodagoes 

raciais imperantes. For ai se ve que o desmascaramento nao operava; 

especificamente, como uma tecnica social negativa. For lamenta- 

vel ou desagradavel que seus efeitos possam parecer, da perspectiva 

social da "raga dominante", ele teve um sentido altamente criador 

do ponto de vista do "negro". Gragas a essa tecnica, o "homem de 

cor" redefiniu certos simbolos, assimilou o significado de certas ins- 

tituigoes e valores sociais, bem como passou a condigao de criador 

de seu proprios mitos. Doutro lado, as conexoes de sentido que as- 

sociavam a tecnica de desmascaramento, tal como ela foi empregada, 

com a organizagao da personalidade, da cultura e da sociedade, con- 

verteram-na, desde logo, em fonte psico-dinamica de anseios de au- 

tonomia moral e em fator socio-cultural de novas tendencias de au- 

to-dignificagao da "raga negra" como categoria social. Os conteudos 

e a orientagao da "ideologia negra" prendem-se, assim, estrutural 

e dinamicamente ao pepel historico que ela devia preencher, como 

contra-ideologia de desmascaramento racial. Em termos historico- 

sociologicos, eles respondem a necessidade basica de uma "raga" 

(93) — <rFrente Negra do Brasil", O Clarim da Alvorada, N.o 37, editorial citado. 
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alienada psicologica, economica, social, politica e culturalmente, que 
precisa tomar consciencia de sua situagao de interesses para poder 
participar das garantias materials e morais da "sociedade aberta". 

Num momento de transigao, o unegro" teve de tomar consciencia de 

si e para si, como categoria racial, para afirmar-se socialmente e 
projetar-se de novo na historia, na condigao efetiva de homem livre. 

For isso, ele se propoe a "questao negra" tipicamente como mi- 

noria racial espoliada. que almeja romper as cadeias dessa espolia- 
gao. Nesse sentido, sao deveras sugestivas: a gravura estampada pe- 

lo numero 4 de O Clarim da Alvorada (de 13 de Maio de 1928), que 

representa o "negro" como o liberto que rompe pelas proprias for- 
^as as grilhetas que o manietavam; e a ilustragao do numero 35, do 

mesmo jornal (de 23 de Agosto de 1931), que contrastava o negro 

cativo ao negro livre, numa alegoria ao significado da conquista, por 
iniciativa propria, da plenitude civica (94). A nogao de "raga espo- 
liada" de "espoliagao secular", de "raga secularmente desprezada e 

espoliada" atravessa os espiritos e ressurge em quase todos os deba- 
tes (95). "Foi uma epoca que marcou o surgimento de personalidades 

anonimas, cheias de anseios e de esperangas; era um novo alvorecer. 
Um novo abolicionismo, mais dificil, mais complexo". "Mas, nos 

somos os parias. Lutamos com alegria e atormentados pela espe- 
ranga de um ideal de conquista a um lugar ao sol". Em suma, tra- 

tava-se de "uma luta de redengao e de afirmagao de direitos" (96). 
O "negro" pretendia elevar-se a condigao de "raga" livre, autonoma 

e respeitada, projetando-se no processo histdrico como agente de 

uma revolugao social que abortara. file nao retoma a ideologia do 

abolicionismo, construida pelos "brancos" e para os "brancos". Ela- 

bora ele mesmo os seus mitos, avaliagoes e aspiragoes sociais, ten- 

tando dar a segunda Aboligao o conteudo de uma afirmagao do "ne- 
gro" para o "negro" dentro da ordem social estabelecida. 

Por conseguinte, no piano especificamente politico as suas ma- 

nifestagoes transcendiam ao ambito dos partidos e das ideologias po- 
liticas, organizados em fungao da situagao de interesses da "raga 

branca". For isso, escreve um dos principals construtores da con- 

(94) — As duas gravuras foram reproduzidas neste trabalho, em virtude de seu 
valor simbolico. 

<95) — Mesmo quando se tratava de explicar as geragoes ascendentes os fins 
do Congresso da Mocidade Negra ou se comentasse o significado do "Dia 
da Mae Preta" (cf. Jose Correia Leite, "A Mocidade Negra", O Clarim 
da Alvorada, Sao Paulo, Ano VI — N.0 15, 7 de Abrll de 1929; e o edi- 
torial sdbre aquela efem^ride, em O Clarim da Alvorada, Ano VIII — 
N.o 36, 28 de Setembro de 1931). 

(96) — Jose Correia Leite, O Alvorecer de Uma Ideologia, trabalho em Ms., a ser 
publicado na s^rie Cultura Negra, pela Associagao Cultural do Negro, 
citagoes extraidas das pp. 1, 16 e 20. 
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tra-ideologia analisada: "Do ponto de vista politico, muitos poucof> 

sao os que se colocam na esquerda ou na direita". "A hora e da pro- 

pria reabilitagao da "raga" (97). Contudo, isso nao significava que 

o "negro" quisesse se colocar a margem, no terreno politico; e, muito 

menos, que seus Tntuitos politicos tivessem algum compromisso ra- 

cista, Varias transcrigoes, feitas acima, mostram, ao contrario, que 

a "politica racial" posta em pratica visava a integragao total e, in- 

clusive, a uma participagao efetiva nas estruturas politicas do re- 

gime republican© e da Nagao. E que, para "ser classe", ou seja, para 

diluir-se nos diferentes extratos da sociedade global, o "negro" pre- 

cisava, primeiro, firmar-se na cena historica como "raga". Havia um 

element© especifico que impedia, no seu caso, que a transigao se des- 

se de forma imediata — e esse elemento foi identificado como "a bar- 

reira da cor". O "branco" da plebe, ntesmo do setor dependent©, po- 

dia efetuar essa transigao amparando-se na "ideologia oficial", que 

era a ideologia das camadas dominantes. O "negro" nao, pois era 

precis© destruir essa barreira, atraves de comportamentos coletivo^ 

especificamente raciais, que colidiam, de modo irremediavel, com 

aquela ideologia. Em virtude da propria situagao historico-social. 

bem como das tendencias integrativas predominantes no "meio ne- 

gro", a transigao so se efetuaria se o "negro" lograsse, como catego- 

ria racial, condigoes para se afirmar historicamente, rompendo o seu 

isolamento, superando o seu estado de dependencia e anomia social 

e impondo, a si mesmo e aos "brancos" em geral, uma nova imagem 

da pessoa e dos direitos do "homem de cor". Isso significava, em 

poucas palavras: veneer como "raga", para adquirir acesso as clas- 

ses sociais existentes, teoricamente abertas segundo requisitos extra- 

raciais (98). 

Nao nos compete avaliar nem os fundamentos eticos nem o 

grau de racionalidade de semelhante orientagao. O que importa e 

ressaltar que ela possuia um elemento politico irredutivel: uma co- 

letividade que luta por sua "redengao" e contra a "espoliagao se- 

cular" (com o objetivo de compartilhar, "em condigoes de igualda- 

de completa e absoluta", os direitos e garantias sociais consagrados 

pela ordem legal vigente), luta fundamentalmente pela conquista 

(97) — Cf. Jose Correia Leite, op. cit., p. 2. 
(98) — Dessa perspectiva, esclarece-se um imiportante problema sociologico, que 

foi levantado por Luis Lobato, em "Partidos Politicos da Raga Negra" 
(Senzala, Sao Paulo, Ano I — N.0 3, Abril de 1946, pp. 2-3). A dinamica 
da situagao envolvia dois momentos distintos: um, de afirmagao como 
"raga"; outro, de diluigao final nas "linhas de classe" Alguns elementos 
do "meio negro" nao perceberam a dial£tica da situagao, apegando-se a 
solugoes estreitas e invidveis, como a formagao de um partido fechado. 
A estrategia geral dos movimentos sociais negros era, nao obstante, cor- 
reta, ja que nao foi afetada irreraedtevelmente pela referida posigao. 
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de posigoes e de papeis politicos na estrutura de poder da socieda- 

de. Mas, em segundo lugar, havia outro elemento politico crucial 

na orientagao da "contra-ideologia negra". Nao se pretendia eter- 
nizar a transigao. Acabar com a "espoliagao secular" e obter "a 

redengao da raga negra" significaria, no contexto ideologico elabora- 

do, ir dai em diante ombro a ombro com "o irmao branco". A enor- 
me difusao, feita por toda a imprensa negra mas especialmente poi 

O Clarim da Alvorada, dos conflitos raciais ocorridos nos Estados Uni- 

dos, abria uma margem de opgao que levava o "negro" a tirar algum 
proveito do mito da "democracia racial brasileira". O que se visava 

era uma verdadeira democratizagao do sistemia de reljagoes raciais — 
nao as compensagoes de uma ordem bi-racial, composta por duas es- 

truturas simetricas mas estanques. O "negro" nao aproveitou, o quan- 

to podia, tais debilidades das racionalizagoes da "ideologia racial ofi- 

cial". Ainda assim, teve bastante sensibilidade para sintonizar-se ex- 
plicitamente, com a emancipagao das massas populares, com a as- 

censao politica do Povo numa democracia e com as exigencias mate- 
riais ou morais do progresso do Pais como um todo. O resultado e 

que concebia, embora confusamente, que a luta por sua integragao 

a estrutura de poder da sociedade devia processar-se segundo mode- 
los democraticos. A transigao devia ser rapida e esgotar-se, plena- 
mente, nos instantes de sua realizagao como fluxo historico. Em ou- 
tras palavras, a Utopia, que formava o fundo da contra-ideologia 

construida, apontava para uma sociedade de classes aberta racialmen- 

te (e nao, como muitos supuseram e ainda supoem, para uma ordem 

social racista). O pre-requisito dessa contra-ideologia tinha de ser, 
necessariamente, a construgao de uma nova imagem da "raga negra". 

Em primeiro lugar, impunha-se quebrar o imobilismo, a passividade 

e o apego direto ou indireto aos mitos raciais dos "brancos". Como 
escrevia Vicente Ferreira, os negros precisavam sair "da apatia que 
envergonha a raga de gigantes" (99). Todavia, isso requeria que o 

proprio "negro" aceitasse abertamente e sem ressentimento uma de- 
finigao inclusiva da "raga negra" e fosse capaz de projetar-se com 

orgulho tanto no seu passado, quanto no seu presente e no seu futu- 
ro. Sob influencia de Vicente Ferreira, negros e mulatos deixaram de 
ver-se sob termos ambiguos e distintivos. Compreendeu-se que ser 
chamado e designar-se como "negro" nada possuia de "pejorativo"; 

e que, ao inves, degradante seria aceitar ou estimular as ambiguida- 
des ocultas atras de designagoes correntes, como "preto", "homem 

de cor", "pessoa morena", etc... Logo se chega a uma auto-identifica- 
gao que atribuia ao termo "negro" um sentido inclusive e dignificante. 

(99) —1 Vicente Ferreira, "O Dia de Fe da Raga Negra", O Clarim da Alvorada, 
Sao Paulo, Ano VIII — N.o 32, 13 de Maio de 1931. 
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44Antes de comegar, forga nos e explicar o que entendemos por "ne- 

gro"; e NEGRO toda gente de cor, preto, mulato, moreno, etc., des- 

cendente do Africano e do Indlgena" (100). "Pensai, negros!... Nao 

julgueis a vossa raga por si, mas pelo que ela tem de sofrimentos no 

passado, e o que ela deve no presente conquistar. Pensai e hipotecai 

a vossa solidariedade ao soerguimento da nossa grandiosa raga, martir 

de todas as usurpagoes e tiranias..." (101). "A escravidao nao honra 

pais algum. Deve entao ser apagada da nossa historia?" (102). "So- 

mos pretos e temos alma propria!" (103). Tais identificagoes abriam 

caminho para a auto-afirmagao do "negro" como e enquanto "raga". 

Descortinavam uma nova perspectiva, que estimulava atitudes de in- 

dependencia e comportamentos francamente inconformistas. "O que 

precisamos e neste instante em que turbilhona e agita-se na terra as 

ideias mais dispares: — os negros do Brasil mantenham-se num es- 

tado de crenga constante, pela Jornada arida em que nos propomos a 

marchar, para restaurar os direitos de vida que os nossos avos cimen- 

taram com sangue!.., Raga Negra, De Pe, Para A Gloria dos nossos 

destines, porque as lutas retemperam os povos". "E nos so podemos 

triunfar quando cada negro for um combatente para realizar na per- 

feita razao do sentimento e da justiga, a obra de bem estar economi- 

co para a organizagao definitiva da famllia negra" (104). "Estamos 

empenhados numa luta tao grande e nobre, que mal sentimos a pe- 

nuria que nos cerca" [...]• "E por isto que estamos cheios de en- 

tusiasmos — amparando a legenda do seculo — CORAGEM" [... J 

"CORAGEM negros, um dia mais, um dia menos, havemos de veneer" 

(105). "Sede conscios dos vossos deveres e direitos como verdadei- 

ros Negros e Brasileiros que sois" (106). "Enquanto aguardamos a 

solugao decantada do nosso desaparecimento, vamos marchando. Len- 

tamente e penosamente, vamos construindo as bases para a nossa 

emancipagao integral. Negro, enquanto descansa carrega pedra. Es- 

(100) — A. J. Veiga dos Santos, "Palavras aos Pais Negros", O Clarim da Alvo- 
rada, Sao Paulo, Ano IV — N.0 33, 13 de Maio de 1927 (Numero espe- 
cial, sob o formato de revista, p. 3). Transcrigao literal. 

(101) —' Joao Egidio de Souza, "De Ontem a Hoje", O Clarim da Alvorada, Sao 
Paulo, Ano VIII — N.o 35, 23 de Agosto de 1931. 

(102) — Editorial sobre "O Dia da Mae Preta", O Clarim da Alvorada, N.0 8, 
jd citado. 

(103) —1 Francisco Lucrecio, "O Preto que Tem Alma Prdpria", A Voz da Raga, 
Sao Paulo, Ano III —- N.0 60, Dezembro de 1936. 

(104) — Vicente Ferreira, "Raca Negra, de p§!—", O Clarim da Alvorada, Sao 
Paulo, Ano VIII —- N.0 35, 23 de Agosto de 1931. Transcricao literal, 

(105) _ Editorial de O Clarim da Alvorada sobre "A Legenda do Seculo" (re- 
lativa k gravura mencionada acima, referente ao liberto que quebra as 
prdprias grilhetas), Sao Paulo, Ano VIII —< N.0 36, 28 de Setembro de 
1936 (p. 3). 

(106) — G. G. Souza, "Com o Brasil Pela Raga", O Clarim da Alvorada, Sao 
Paulo, Ano X — N.o 42, 13 de Malo de 1933. 
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sa foi a palavra de ordem e de tormenta, sofrida pelos nossos ante 
passados. E nos, havemos de carregar pedra, e sobre pedra havemos 

de construir os alicerces de nossa verdadeira aleluia. E nao tardara 

porque os dias de hoje nos indicam — somos a raga do future" (107). 
"Sou Negro! Sou Negro conscio dos meus deveres! Sou Negro livre 

pelo Negro! Sou Negro! Sou soldado de minha Raga dentro do meu 
Brasil" (108). "Ergue-te, negro! Empunha a tocha do saber e ilumi- 

na a senda por onde has de transitar! Mostra ao mundo que tam- 

bem es forte, inteligente e capaz de realizar coisas dignas de nossa 

grande raga! Revela teus pendores, tuas criagoes, tuas necessidades 

e faze-te credor do proprio progresso! Sacode de teus ombros o pe- 
so das agruras sofridas e faze do passado motivo de evocagao e gloria 

imorredoura. A lembranga da escravidao, longe de diminuir ha de 
engrandecer-te perante o mundo porque, libertando-te desse comple- 

xo, chegaras a compreensao devida do que te esta destinado a fazer 

para a elevagao total da Raga!" (109). "Sim, sou negro ,mas ninguem 

contesta que pertengo a uma grande Raga" (110), "Nao devemos e 

nao podemos continuar elaborando no erro da incredulidade da nos- 

sa propria capacidade de organizagao. E e precise que se compreen- 
da que so organizados poderemos conhecer os nossos verdadeiros 
lideres e a expressao de nossa forga. E assim toda a agao que se 
desenvolver sera em sentido direto da nossa evolugao conjunta, pe- 

los anseios de nossa cultura e pela nossa estabilidade econdmica" 

(111). 
fesse conjunto de testemunhos e incisivo. A replica ideologica 

do "negro" ao "branco" respondia a necessidade de afirmar-se co- 

mo "raga" em si e para si. Como ponderava um de seus lideres: "Es- 
tamos ainda com a raga, pela sua emancipagao integral, dentro de 

uma obra de negros para negros" (112). O "negro" estava convic- 

to de que tinha de converter-se no agente da sua liberdade e da 
sua integragao a ordem social. Enquanto foi parceiro mudo, na ce- 

na historica, ficou a margem dos acontecimentos e da propria vida 

(107) — Jose Correia Leite, O Clarim, Sao Paulo! Ano I — N.0 4, Maio de 1935. 
(108) — Raul Joviano do Amaral, "Sou Negro", O Clarim, Sao Paulo, Ano I — 

N.0 4, maio de 1935. 
(109) — Arnaldo de Camargo, "Exortagao", O Novo Horizonte, Sao Paulo, Ano 

I — N.o 2, Junho de 1946. 
(110) — Arnaldo de Camargo, O Novo Horizonte, Sao Paulo, Ano III — N.0 36, 

Maio de 1949. 
(111) — Jos6 Correia Leite, "Atualidade do Negro Brasileiro", Alvorada, Ano II 

—« N.0 13, Outubro de 1946. 
(112) —i Jos6 Correia Leite, "Um Ano de Silencio", O Clarim da Alvorada, Sao 

Paulo, Ano X — N.0 42, 13 de Maio de 1933; conforme, tamb^m; Liga dos 
AmSgos da Luta, "O que Necessitamos", O Clarim da Alvorada, Sao Pau- 
lo, Ano VIII — N.0 37, 8 de Novembro de 1931; Manoel Antdnio dos San- 
tos, 'Trajetdria do Ideal", Trlbuna Negra, Sao Paulo, Ano I — N.0 1, 
la. Quinzena de Setembro de 1935. 



social organizada, "A nossa hora e chegada? Entao marchemos para 

o porvir melhor!... Alista-te negro, na Frente Negra Brasileira" 

(113). "Neste instante delicado da vida nacional, quando o pais re- 

clama o concurso de todos os sens filhos devotados, e preciso que o 

homem negro, descendente de uma raga heroica de gigantes, que 

regou carinhosamente o solo brasileiro, corresponda com a sua con- 

tribuigao valiosa, instruindo-se e preparando o esplrito para o de- 

sempenho cabal de todas as profissoes" (114). A libertagao final e 

total da "raga negra" aparecia, assim, como uma exigencia da situa- 

gao historico-social. O "negro" redimia-se como e enquanto "raga", 

para compartilhar e construir, com o "branco", os destines da socie- 

dade brasileira. 

For ai se ve que nem o passado nem o presente do "negro" con- 

tribuiram para jungi-lo a uma ideologia vindicativa e de ressenti- 

mento. As frustragoes e a desilusao social refluiam dolorosamente 

no "protesto negro". Mas, tao somente na esfera das motivagoes, 

Soava mais forte o empenho de elimina-las de vez, que a disposigao 

de um acerto de contas impossivel com a "raga dominante". O "ne- 

gro" predispunha-se para o perdao e o esquecimento, contanto que 

pudesse erguer-se, laboriosamente, como uma "raga" livre, respei- 

tada e construtiva. O desmascaramento da ordem legal, da ordem 

racial e da ordem moral da sociedade brasileira queria por um para- 

deiro em certas praticas desumanas; nao reavivar ou difundir odios 

insanaveis. Vendo o seu future atraves do destino social do "bran- 

co" no presente, o "negro" identificava-se com os verdadeiros fun- 

damentos economicos, sociais e politicos do sistema de classes. Por 

isso, em cada nivel em que o desmascaramento racial se processava, 

surgiam disposigoes positivas de ajustamento social. 

Ao desmascaramento da ordem legal, correspondiam os anseios 

de "integralizagao social absoluta". "Se a Lei da Aboligao nao en- 

controu o elemento negro preparado para recebe-la e dela natural- 

mente saber fazer uso das prerrogativas da sua propria liberdade, 

cumpre-nos agora o desempenho de um grande papel, o de adapta- 

lo a nos, para que o mesmo saiba doravante como quer a Frente Ne- 

gra Brasileira, gozar e usufruir essa mesma liberdade, afim de, em 

igualdade absoluta, o homem negro poder comparecer perante o al- 

tar da Justiga e da Lei do Pais, em perfeita paridade com seu patri- 

cio branco" (115). Ao desmascaramento da ordem racial, correspon- 

{113) — "O Nosso Dever e Enfileirarmos", O Clarim da Alvorada, Sao Paulo, Ano 
VIII — N.0 36, 28 de Setembro de 1931. 

(114) — Justiniano Costa, "Saudagao aos Homens Negros do Brasil", A Voz da Ra^a, 
Sao Paulo, Ano III — N.o 58, Outubro de 1936. 

(115) — Justiniano Costa, discurso como presidente da Frente Negra Brasileira, 
em solenidade oficial realizada em 20 de setembro de 1936; Ms., p. 5. 
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diam os anseios de tratamento social condigno e respeitoso. "Esta- 

mos lutando para um levantamento integral do negro brasileiro; pe- 

la sua estabilidade economica, cultural e social. Lutamos para que 
esses principios sejam plantados e arraigados no fortalecimento da 

nossa compreensao espiritual". "Lutamos em fungao de uma missao 
historica; da disparldade que uma secular espoliagao deixou no seu 

rastro, como resultante — a condenagao de geragoes apos geragoes 
— malsinadas com cicatrizes profundas nesse estado latente do nos- 

so desajustamento. Lutamos pelo direito de n>assa humanidade no 

convivio social; contra o relegamento e as negagoes — tantas vezes 
sofridas e que ainda sofremos na estigmatizagao dos enxovalhamen- 

tos que nos atiram, como se fossemos uma inutil minoria" (116). 
Ao desmascaramento na ordem moral, correspondiam a laboriosa 

reconstrugao do papel historico desempenhado pelo "negro "no pas- 

sado da sociedade brasileira e a exigencia de verdadeiro respeito 

rnutuo nas relagoes raciais. Assim, datas como o 28 de setembro e 

o 13 de Maio adquiriram nova significagao; pessoas como Patrocinio, 
Luiz Gama, Rebougas, e tantos outros, receberam um autentico prei- 
to engrandecedor; e os fundamentos axiologicos da ordem social com- 

petitiva e democratica sofreram uma reinterpretagao realmente In- 

tegra e puritana (117). 

Gragas a aplicagoes desse genero, a tecnica de desmascaramen- 

to racial contribuiu para refundir o horizonte cultural medio das pes- 

soas envolvidas, direta ou indiretamente, nos movimentos reivindi- 
catorios. Introduziu nele novas atitudes, valores e aspiragoes sociais; 

e difundiu comportamentos e controles sociais reativos de grande im- 

portancia dinamica para a integragao do "negro" a ordem social com- 
petitiva e democratica. Nesse (piano, seria conveniente ressaltar 

tres aspectos mais relevantes. Primeiro, o que se poderia chamar 

de compulsao igualitaria. O negro e o mulato, ressocializados pela 

participagao nesses movimentos, passaram a exigir para si uma si- 

tuagao de existencia analoga a do "branco" do mesmo nlvel social. 
A formula que se consagrou exprime-se com vivacidade nas duas 
transcrigoes seguintes: "Temos, pois, que procurar um intersticio 

que nos permita viver. Viver e nao vegetar. Com dignidade pro- 
pria da condigao humana" (118); "E, assim o negro moderno, da era 

(116) — Jos6 Correia Leite, "Porque Lutamos", Alvorada, Sao Paulo, N.o de 28 
de Setembro de 1946. 

(117) — Dispensamo-nos de fazer novas citagoes de referenda sobre este tbpico 
para nao alongar desnecess&riamente esta parte do trabalho. 

<118) —• Raul Joviano, "Marcha no Mesmo Sentido", Alvorada, Sao Paulo, Ano II 
—- N.0 22, Julho de 1947; conforme, tambem: Raul Joviano Amaral, "Pers- 
pectivas", Alvorada, Sao Paulo, Ano III — N.0 28, Janeiro de 1948; e, 
num sentido mais amplo; Arnaldo de Camargo, "Negro!!! Vocd ^ Im- 
portante", O Novo Horizonte, Sao Paulo, Ano II —> N.0 12, Julho do 



402 — 

nova, era de forga e de inteligencia, nao quer mais ficar na cozinha 

da Nagao. Hoje, ele tem um caminho a seguir, e seguindo-o, vai fi- 

car na sala de visitas" (119), Semelhante compulsao animava a no- 

vas escolhas e exigia a rutura frontal com a passividade, a apatia e 

o tradicionalismo: "O negro precisa abandonar o pessimismo, dei- 

xar de lado o medo de ser alguem. Educar a inteligencia, a moral, 

os sentimentos, o fisico. Ensinar aos transviados, as belas virtudes, 

o amor, a justiga e assim preparando-nos e aos nossos, amanha gri- 

taremos bem alto, a nossa redengao, e finalmente a nossa conquista 

de raga livre e nossos clarins levarao ao mundo a nossa LIBERDA- 

DE, IGUALDADE" (120), Segundo, o desmascaramento do "bran- 

co" tambem atingia o "negro" que permanecesse fiel a ideologia ra- 

cial oficial. Nao so se condenava a capitulagao passiva e o temor as- 

sociado a dominagao tradicionalista, bem como os traficantes com a 

"boa vontade" dos "brancos" (121); identificavam-se e desmoraliza- 

vam-se os "transfugas", aqueles que definiam sua lealdade fora dos 

interesses da "raga negra". A ansia de autonomia impunha uma 

avaliagao severa do "negro" que nao se identificasse com a "causa 

da raga" e nao sentisse o seu apelo, nos terrenos do ideal e da luta. 

"No Sul, notadamente em Sao Paulo, proliferam os mercenarios 

da raga, os vendilhoes de suas glorias, escandalosamente vergados 

ao jugo dos brancos e para eles se prestapdo, como veiculo direto 

de destruigao de suas proprias dignidades" (122). Terceiro, os an- 

seios de valorizagao da "raga negra" colocavam-se em termos preci- 

sos de redefinigao das atitudes e avaliagoes dos "brancos". Dentro 

desse contexto, a ascengao economica e social e a educagao dos filhos 

eram vistos como alvos centrals, que iriam operar, a longo termo, co- 

1947; Sofia Campos, "Muito Pouco Para Nos", O Novo Horizonte, Sao 
Paulo, Ano I —- N.0 5, Setembro de 1946; Geraldo Campos, entrevista a 
O Novo Horizonte, Sao Paulo, Ano II — N.0 15, Outubro de 1947; Raul 
Joviano do Amaral, "Designios..Alvorada, Sao Paulo, Ano III — N.0 

29, Fevereiro de 1948. 
(119) — Francisco Lucr^cio, "A Constante Funda^ao de Nucleos Frentenegri- 

nosA Voz da Ra?a, Sao Paulo, Ano III — N.0 57, Setembro de 1936. 
(120) —1 Raul Joviano Amaral, "Redengao", A Voz da Raga, Ano I — N.0 14, 24 

de Junho de 1933; ver, tambem, Ovidio P. Santos, "Eis aqui uma Con- 
cretizagao,.O Novo Horizonte, Sao Paulo, Ano I —• N.0 1, Maio de 1946. 

(121) — Conforme, especialraente: Ruth Guimaraes, "N6s, os Negros", O Novo Ho- 
rizonte, Sao Paulo, Ano II — N.0 19, Margo de 1948; Arnaldo de Camar- 
go, "Explanagao de Motives", O Novo Horizonte, Sao Paulo, Ano I — 
N.0 1, Maio de 1946; Jos6 Correia Leite, "Ser^i o Inimigo do Negro o 
Prdprio Negro?", O Clarim da Alvorada, Sao Paulo, Ano VII — N.0 28, 
27 de Julho de 1930; Luiz de Souza, "Como Pregar a Uniao", O Clarim 
da Alvorada^ Sao Paulo, Ano X — N.0 42, 13 de Maio de 1933; Arnaldo 
Camargo, "Os Jovens Aconselham", O Novo Horizonte, Sao Paulo, Ano 
III —^ N.o 25, julho de 1948. 

(122) — Gervcisio de Moraes, "O Sacerddcio da Fd", O Clarim da Alvorada, Sao 
Paulo, Ano VII — N.0 26, 13 de Maio de 1930. 
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mo fatores de transformagao indireta da mentalidade racial da "ra- 
ga dominante". A seguinte explanagao e suficiente para documen- 
tar a referida tendencia: "os homens de cor estao trabalhando para 

que todos reconhegam seu valor, por que sua capacidade nao seja 

menosprezada pela raga branca". "O que Ihes importa fazer, imedia- 

tamente, e incutir em seus filhos o respeito aos antepassados, a con- 

vicgao de que sao livres no corpo e no espirito, o desejo de algo fa- 

zer em prol dos de sua cor!" (123). A essa compulsao psico-social 

prendiam-se dois efeitos socio-dinamicos, que traduzem de modo 

pleno a influencia construtiva da contra-ideologia construida pelo 
'^negro". De um lado, a redefinigao do significado do trabalho na 
sociedade de classes, ^le passa a ser encarado como elemento de dig- 

nificagao do homem e canal basico de ascensao social. "O trabalho 

e um dos fatores necessaries para o triunfo da nossa evolugao, ape- 
guemo-nos a ele, com verdadeiro amor, para que, com o fruto dos 

nossos esforgos diarios obtenhamos os frutos que se prestam para 
educagao dos nossos filhos e irmaos, unificando os nossos ideais de 

confraternizagao afim de deixarmos as geragoes futuras, as bases 
solidas para a continuidade da grandiosa obra dos nossos primeiros 

lutadores" (124). Portanto, ela iniciava a reconciliagao do "negro" 

com a civilizagao industrial, incentivando-o a valorizar o trabalho 

segundo a escala do trabalhador livre. De outro lado, a descoberta 

da importancia da instrugao e da escola como requisite para com- 
petir com exito com os "brancos" e como fator de integragao a or- 
dem social vigente. "Mas, para que vejamos satisfeito os nossos 

sonhos, pelo qual temo-nos batido constantemente, nao e tao somen- 

te a uniao o fator primordial destas inspiragoes, alias justissimas, 
nao e. Em primeiro piano, esta a EDUCAGAO, Logo, precisamos 

tratar da educagao dos nossos menores, faze-los conhecedores da 

lei constitucional do pais para que, a vindoura geragao coordene-se, 

associando-se politicamente-intelectualmente na evolugao nacional; 

porquanto, a maioria dos homens de cor nao acompanham de perto 

e com interesse tudo que se passa em derredor de si, vivem alheios, 
— pouco se Ihes da se a raga esta necessitada, instrulda, etc., etc.,, 

porque, nao receberam uma educagao aprimorada na sua infancia, 
que Ihes permitissem, facilitando-os observar o abandono em que se 

encontram. Eduquemos portanto, os nossos filhos, faga-mos-los se- 
nhores dos seus direitos, para que amanha, nos orgulhemos de ser 

negros e pertencentes a uma raga pujante que tern demonstrado o 

(123) — Alcides da Costa, "Educagao" O Clarirn da Alvorada, Sao Paulo, Ano I 
— N.0 8, 28 de Setembro de 1928. 

(124) —i Jayme de Aguiar, "Os Centendrios e N6s", O Clarim da Alvorada, Sau 
Paulo, Ano VII —i N.0 31, 7 de Dezembro de 1930. 
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seu valor fisico e moral desde os tempos primitivos ate a conflagra- 

gao europeia" (125). O sentido pragmatic© da orientagao adotada 

transparece claramente na seguinte recomendagao, que traduz o que 

o "negro" procurava na instrugao: "Negros... Si eu pudesse levar a 

cada povoagao deste continente brasileiro uma palavra siquer, di- 

ria: — Aprende a ler, nao para ser letrado, mas para conseguir a 

educagao social indispensavel aos filhos" (126). 

O abundante material coligido acima, a respeito da natureza. 

orientagao e conteudos da contra-ideologia racial, elaborada em co- 

nexao com os movimentos reivindicatdrios no "meio negro", dispen- 

sa-nos da necessidade de descrever e de fundamentar, empirica- 

mente, as fungoes sociais preenchidas por aquela contra-ideologia. 

Os dados ja expostos indicam, com clareza, quais sao essas fungoes. 

E revelam, em termos do contexto historico-social descrito, quais 

eram as barreiras que se opunham a sua universalizagao no "meio 

negro" paulistano: 1.°) a inexistencia de padroes de solidariedade 

racial suficientemente fortes para converterem a "populagao de cor" 

numa categoria racial integrada; 2.°) a propensao da chamada "clas- 

se media de cor" (127) a afirmar-se atraves de simbolos de riqueza, 

de nivel de vida e de prestigio social proprios, isolando-se da massa 

da "populagao de cor" e tentando ignorar suas reagoes inconformis- 

tas diante do que poderiamos chamar de "dilema racial brasileiro"; 

3.°) a tendencia, que se manifesta em todos os setores da "populagao 

de cor" e e amplamente fortalecida pela influencia direta ou indire- 

ta da "raga dominante", a confundir-se a lealdade a ordem social 

nacional com a observancia de expectativas de comportamento im- 

postas pela ideologia racial "oficial", construida pelos e para os "bran- 

cosT. 

<I25) —■ Luis de Souza, "O Momento", O Clarim da Alvorada, Sao Paulo, Ano VI 
— N.0 15, 7 de Abril de 1929; vejam-se, tamb^m: Eus6bio de Oliveira, 
"Escola!", Progress©, Sao Paulo, Ano IV — N.0 48, 30 de Abril de 1932; 
"A Frente Negra Brasileira e a Instrugao", A Voz da Raga, Sao Paulo, 
Ano I — N.0 2, 25 de Margo de 1933; Sentinela Negra, "Negros, Alerta!", 
0 Patrocinio, Campinas, Ano I — N.0 2, 11 de junho de 1933; Manoel An- 
tonio dos Santos, "Filantropia Escravocrata", O Clarim, Sao Paulo, Ano 
1 — N.0 3, Abril de 1935. 

(126) — Raul Joviano Amaral, "O Negro e a Cultura", O Clarim da Alvorada, 
Sao Paulo, Ano X — N.o 42, 13 de Maio de 1933, 

^127) —■ A "classe media de cor" nem sempre abrange individuos em situagao 
social de classe m^dia. Elm sua maior parte, compoe-se de individuos em 
processo incipiente de classificagao social e que se distinguem do resto 
da "populagao de cor" por causa disso. Nao obstante, o professor Roger 
Bastide cunhou essa nogao para indlcar a parcela dessa populagao que 
dispoe de maiores oportunidades de integragao k ordem social compe- 
titiva. 
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Se tomassemos a conhecida distingao, que separa as fungdes so- 
cials em manifestas e latentes (128), parece evidente que a contra- 

ideologia em questao preenchia duas fungoes basicas, no piano das 

atividades sociais conscientes, e tres fungoes fundamentals, no pia- 
no das atividades cujos objetivos ou conseqiiencias eram parcial ou 

totalmente despercebidos pelos agentes. 

No primeiro nivel, aquela ideologia racial concorria, simulta- 
neamente: 1.°) para desmascarar as racionalizagoes, opinioes e ava- 
liagoes consagradas pela ideologia racial dominante, evidenciando os 

fatores e os efeitos reais da desigualdade racial vigente; 2.°) para 

unificar a percepgao e a explicagao da realidade, bem como as ma- 
nifestagoes individuals ou coletivas de inconformismo e as aspiragdes 

de justiga social, objetivadas histdricamente como reivindicagdes de 
uma categoria racial exposta a "espoliagao secular". No segundo ni- 
vel, ela contribuia: 1.°) para ajustar o horizonte cultural do negro e 

do mulato as situagdes de existencia social, criadas pela sociedade 

de classes; 2.°) para difundir e universalizar, no "meio negro", im- 
pulsdes psico-sociais igualitarias de profissionalizagao, de participa- 

gao da cultura e de integragao social, as quais compeliam os negros 

e os mulatos a adotar a competigao e ate o conflito (em alternativas 
inevitaveis) como um aspecto normal do novo estilo de vida e, por- 

tanto, de suas relagdes com os "brancos"; 3.°) para eliminar os re- 
siduos do "antigo regime", ainda persistentes no sistema brasileiro 

de relagdes raciais. No conjunto, essas cinco fungoes demonstram 

que o "negro", como e enquanto categoria racial, comega a emergir 
e a afirmar-se como homem livre quatro decadas apds a Aboligao. 

Elas deixam patente que a contra-ideologia racial analisada cons- 

tituia uma ponte historica entre o passado, o presente e o futuro. 
For seu intermedio, o "negro * tenta entrosar-se p^icoldgica, cultu- 

ral e socialmente as tendencias de desenvolvimento da ordem-social 

competitiva. Ao contrario do que pensavam todos os que hostili- 
zavam, censuravam ou viam com suspeitas os "movimentos racistas 

dos negros" estes constituiam a matriz de uma ideologia racial genui- 

<128) — Sobre o assunto, veja-se Robert K. Merton, Social Theory and Social 
Structure, op. cit., p. 51; e F. Fernandes, Fundamentos Empiricos da Ex- 
plicagao Sociologica, op, cit., pp. 267-268 (nesta obra, apresentamos as 
seguintes definicoes: "Fun?ao manifcsta e a parte tomada pelas conse- 
qiiencias das agoes e das atividades de pessoas, instituigoes, grupos e 
camadas sociais na efetivagao de adaptagdes, ajustamentos e controles 
sociais de que parecem depender as condigoes normais ou desejadas de 
existencia, e que sao realizadas, de modo mais ou menos consciente, por 
causa disso"; "fungao latente e a parte tomada pelas conseqiiencias das 
agoes e das atividades de pessoas, instituigoes, grupos e camadas sociais 
na atualizagao de processos sociais que contribuem para determinar as 
condigoes de estabilidade e de mudanga da sociedade, considerada em 
suas unidades ou como um todo"). 
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namente integracionista. files nao alimentavam nenhuma especie 

de racismo puro. A ideologia racial que eles produziam con- 

formava-se as reivindicacoes socials que eles perseguiam. Lutavam^ 

apenas, por estender a "gente negra" os beneficios materiais e mo- 

rais da revolugao social, que destruira a sociedade de castas. 

Essa conclusao impoe uma pergunta. Entao, porque os movimen- 

tos socials reivindicatorios nao vingaram nem mesmo no umeio ne- 

gro"? A resposta parece simples. A sociedade inclusiva nao desapro- 

vava os propositos integracionistas da contra-ideologia racial elabo- 

rada pelos "negros". Todavia, ela nao se propunha de modo identico- 

os problemas da demo era tizagao da riqueza, dos niveis de vida e do 

poder, isto e, fazendo tabula rasa do sistema vigente de dominagaa 

racial. A ordem social competitiva abria-se diante do negro e do 

mulato; mas, de forma individualista e ultra-seletiva (129). Em ou- 

tras palavras, ela nao se tomou aberta, ex abrupto, a toda uma cate- 

goria racial, como o exigia a contra-ideologia racial descrita. Por- 

tanto, na dinamica da sociedade inclusiva existia uma resistencia 

atopica e inabalavel a igualdade racial, da manobra em que ela era 

formulada e pretendida pelos movimentos reivindicatorios dos "ne- 

gros". Os "brancos" dispunham-se a aceitar os "negros", inclusive 

no terreno competitivo, mas em seus proprios termos. Nao toleravam, 

porem, que se alterassem as bases estruturais das relagoes de "raga" 

para "raga". Como acontecera no passado, a absorgao do "negro" 

em posigoes sociais conspicuas (e, portanto, a sua classificagao e 

ascensao sociais), conta como episodic individual, que nao afeta (nem 

deve afetar) a condigao heteronomica da "raga negra". Tudo issa 

evidencia que ainda estavamos presos moralmente a concepgao tra- 

dicionalista do mundo. Na imagem que se construiam da sociedade 

brasileira, os "brancos" nao so se representavam, inapelavelmente, 

como "raga dominante"; teimavam, ainda, em reconhecer a legiti- 

midade da autonomia de minorias etnicas ou raciais e repeliam qual- 

quer aspiragao igualitaria que estas definissem com esse carater, 

como categoria etnica ou racial. Por conseguinte, o "negro" podia ter 

acesso, dadas certas condigoes, as posigdes e aos papeis sociais dos 

"brancos". Contudo, esse resultado jamais poderia (nem deveria) 

ser concebido como um apanagio legitimo da "raga" a que pertencia. 

Por ai se ve que nao estavamos, entre 1927 e 1948, tao longe do 

passado recente. O "branco" inculcava-se a condigao de "raga domi- 

nante", embora o fizesse de forma nao explicita. O pior e que assim 

procedia sob a egide da ordem social copetitiva. Ja nao se pensava 

o "negro" como o sucessor e o equivalente humano do escravo ou 

(129) — As questoes relaclonadas com a estratificagao social e com a mobilidade 
social serao tratadas no prdximo capitulo. 
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do liberto. Seus rompantes de homem livre eram, pelo menos, tolera- 
dos, o que explica a proliferagao das "agitagoes" raciais e a propa- 
gagao da contra-ideologia do desmascaramento racial no "meio ne- 

gro". Entendia-se, no entanto, que a equivalencia de direitos e de 

deveres, entre as duas "ragas", constituia um principio subversive e 

que, nesse ponto, impunha-se "por a negrada em seu lugar". Redefi- 
nia-se, pois, uma concepgao velha, que iria camuflar a recusa sob a 

aparencia e mesmo sob a pratica esporadica da aceitagao. O "negro" 

lutou em vao contra as causas e os efeitos perniciosos dessa areia 
movediga. file logrou situar-se melhor e com maior coragem em fa- 

ce das alternativas do presente. Contudo, nao possuia forgas para 
derrubar os pilares invisiveis da desigualdade racial. Teve de con- 

formar-se, finalmente, com uma realidade amblgua, que dava aos 
individuos o que retirava da coletividade que eles constituiam. As- 
sim, o "negro" desiste dos movimentos reivindicatorios e so subjeti- 

vamente apela para o conforto moral da contra-idelologia que cons- 

truiu num momento de protesto infrene. Penetra, desse modo, em 
uma nova era historica para a "populagao de cor" na cidade de Sao 

Paulo, afirmando-se como homem livre e como cidadao, embora sem 
conseguir que se reconhecesse, socialmente, que "todas as ragas sao 

iguais perante a lei". 





Capitulo 5 

IMPULSOES IGUALITARIAS DE INTEGRA^AO SOCIAL 

Introdugao: 

Parece inegavel, de uma perspectiva historico-sociologica, que 
os movimentos reivindicatorios no "meio negro" respondiam a situa- 

gao de contacto racial que se delineara durante a implantagao da or- 
dem social competitiva. O desequilibrio existente entre as bases eco- 

nomicas, sociais e politicas desta ordem social e o sistema de rela- 
goes raciais vigente engendrou a necessidade do protesto negro. No 

entanto, aquele mesmo desequilibrio contribuiu, poderosamente, pa- 

ra manter a sociedade inclusiva abulica aos anseios de integragao so- 

cial da "populagao de cor". Ela nao so nao reagiu as pressoes morais e 
politicas daqueles movimentos reivindicatorios, como, em suas ten- 
dencias evolutivas, imprimiu vitalidade crescente a criterios de pe- 

neiramento economico, politico e social que colocavam o negro e o 

mulato diante de opgoes irremediaveis. Ou eles se ajustavam, indi- 

vidualmente, aos requisites da ordem social competitiva ou ficariam 

a margem dos processes de cresciraento economico e de desenvolvi- 

mento socio-cultural — quaisquer que fossem suas disposigoes cole- 
tivas de participagao cultural. 

Em suma, as esperangas coletivas do "negro" ruiram fragorosa- 

mente. Foi-lhe impossivel quebrar a ordem racial herdada do pas- 

sado, mediante a introdugao ex-abmpto, na organizagao da socieda- 
de inclusiva, de tendencias progressivas de democratizagao das rela- 
goes raciais. Contudo, a propria consolidagao da ordem social compe- 

titiva iria modificar, substancialmente, o panorama social. De 1937, 

data do fechamento da Frente Negra Brasileira, a 1948, quando Al- 
vorada deixa de circular e com ele desaparece o ideal de fundar-se a 

Associagao dos Negros Brasileiros, a sociedade inclusiva se alterara 
de tal modo, que acabou por afetar a acuidade espontanea da "popu- 

lagao negra" a estrategia recomendada por aqueles movimentos. A 

II Grande Guerra favoreceu de maneira intensa a expansao das indus- 
trias, com suas ramificagoes na diferenciagao do sistema economico 

e no ritmo (para nao falar no estilo) da urbanizagao da cidade. No 
passado recente, fora a urbanizagao que fomentara e dirigira a in- 
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dustrializagao. Nesta Quadra, sera a industrializagao, ao contrario, 

que govemara o recrudescimento da expansao urbana. Mais do que 

uma comunidade industrial, a cidade converte-se, dia a dia, em po- 

deroso centro financeiro dominante das operagoes economicas. Por 

esta razao, vai conhecer um novo tipo de surto industrial, que fara 

da regiao conhecida como Grande Sao Paulo o slmbolo do "Brasil 

Moderno", e assumira o comando, direto ou indireto, de vasta parcela 

dos empreendimentos relacionados com a transplantagao da "civili- 

zagao industrial" para o nosso pals. O que nos importa e que essas 

transformagoes associaram-se a mudanga da estrutura demografica, 

economica e social da cidade, ajustando-a melhor aos requisites nor- 

mals da ordem social competitiva. Acima de tudo, elas provocaram 

certas tendencias de corregao dos efeitos negatives (para a populagao 

nativa ou de estirpe brasileira )da substituigao populacional, ocorri- 

da entre os fins do seculo XIX e o inicio do seculo XX. Acresce que o 

proprio estilo de vida sofre modificagoes drasticas. Acentua-se um 

modelo de polarizagao do crescimento economico e do desenvolvimen- 

to socio-cultural que converte a "europeizagao" em acidente historico 

do passado. Formam-se tendencias de organizagao do espago, do con- 

vlvio humano e do horizonte cultural tlpicas da "sociedade de massas" 

(por isso, similares as que se desenvolveram na comunidade metro- 

politana norte-americana). Em conexao com a emergencia desse 

"estilo metropolitano de vida", a ordem social competitiva redefi- 

ne-se tanto estrutural, quanto din&nicamente. Ela se torna mais 

aberta, na medida em que oferece oportunidades insuspeitadas ao 

"especulador" e ao "aventureiro arrojado", qualquer que seja a 

sua extragao social ou a sua procedencia etnica; porem, revela-se 

sensivelmente mais fechada, porque o fluxo das oportunidades se 

concentra nos grupos que possuem posigoes solidas na estrutura 

de poder ou que estao aptos a conquista-las como seu ponto de 

partida. Nessas circunstancias, processa-se uma especie de expurgo 

da ordem social competitiva. Os compromissos que ela entretinha 

com a velha estrutura agraria e patrimonialista sofrem seu primeiro 

colapso. De um momento para outro, o passado aparece como al- 

go obsolete e como um onus prejudicial, que poe em risco o pre- 

sente e o futuro da coletividade. Passa-se a cultivar novos mitos, 

que expoem o arrojo, a mlstica dos golpes afortunados e a organiza- 

gao racional em primeiro piano. A luz desses mitos, tanto o fazen- 

deiro ousado, quanto o imigrante engenhoso e bem sucedido tornam- 

se o prototipo do "esplrito tacanho" e encamam uma epoca supe- 

rada. 

3&sses fatos significam que a depuragSo da ordem social compe- 

titiva favorece a inclinagao polo capitalismo industrial moderno e 



— 411 — 

•que o engajamento do assalariado passa a sofrer as injimgoes de 
uma economia de escala. E e por aqui que as transformagoes glo- 
bais assinaladas tenderao a refletir-se na situagao social da "plebe 

urbana" (e, portanto, na situagao social da "populagao de cor" da 
cidade). Essa plebe acaba encontrando, com um atraso medio de 

mais de meio seculo (com referencia a universalizagao do trabalho 

livre), vias mais amplas de proletarizagao ou de ingresso nas clas- 
ses medias. Foi por essas vias, gragas a coincidencias totalmente 

alheias as agitag5es raciais, que o negro e o miulato se viram, repen- 

tinamente, capturados e impelidos na torrente social. A cidade, que 

nao ouvira o clamor do seu protest© e permanecera indiferente a seus 
sonhos de igualdade racial, abre-lhes algumas trilhas que simplifica- 

vam e atendiam aos seus anseios de classificagao no micleo da ordem 

social legitima. Assim, o ^negro" penetra, nao em grupo ou como ca- 

tegoria racial, mas diluido na massa de agentes do trabalho assala- 

riado, em quase todos os ramos de atividades. As resistencias, as 
ambigiiidades e as reservas nao cessaram, so por causa disso. Entre- 

tanto, elas atenuam-se, obliteram-se ou ficam evasivas, de acordo 

com as flutuagoes da procura de mao-de-obra. Chegamos, pois, a um 

ponto no qual as tendencias internas de desenvolvimento da ordem 
social competitiva comegam a solapar as bases materiais e morais do 
padrao tradicionalista de relagao racial. Os "brancos" nao procuram 
desmoralizar e abater, como fizeram os "negros" atraves de seus mdvi- 

mentos reivindicatorios, a perversao oculta da desigualdade racial. 

Todavia, sao compelidos a descartar-se, com intensidade crescente, 

das antigas convengSes e expectativas de comportamento, que exclui- 

am o "negro" da condigao de parceiro valido, respeitado e com quern 
se deveria contar. Diga-se, de passagem, que as coisas estao se pas- 

sando corn extrema lentidao e segundo gradagoes desalentadoras aos 
olhos da "populagao de cor". O grosso das oportunidades nasceu nos 

setores do trabalho bragal, sem qualificagao ou semi-qualificado. Mas, 

a partir dai, o negro e o mulato passaram a encontrar uma resposta 

para os seus anseios e ja podem reproduzir os procedimentos dos ve- 
Ihos imigrantes, Bern sabem que na conjuntura atual as coisas sao 
mais dificeis. Ninguem arredonda um pe-de-meia com base na pou- 

panga nem poderia langar-se com ele em empreendimentos compen- 
sadores. No entanto, e e o que conta, logram por em pratica os ide- 

ais tao acalentados de vida social ordenada, decente e condigna. 

Semelhantes perspectivas dividem, em bloco, o passado e o pre- 

sente do "negro" na cidade. O contraste deve ser entendido mais em 
termos das aparencias, de simbolos e de compensagoes exteriores. 

Todavia, ele contem algumas implicagoes significativas, pois agora 
algumas esperangas elementares encontram concretizagao e o future 



Quadro 

Distribui^ao dos Homens e Mulheres de 10 Anos e mats, Segundo a 

Municipio de Sao Paulo (1940) , 

Posigao na ocupaQao Brancos Pretos 

Homens Mulheres TOTAL Homens Mulheres 

Empregador 14.682 579 15.261 42 9 

4,37 0.66 3,61 0,30 0,25 
Empregado 254.776 69.221 323.997 12.535 2.579 

75,91 79,47 76,64 89,25 71,50 

Autonomo 61.072 13.376 74.448 1.169 882 

18,20 15,36 17,61 8,32 24,45 

Membro da famllia 3.356 1.288 4.644 48 32 

1.00 1,48 1,10 0,34 0,89 

Posigao Ignorada 1.751 2.642 4.393 251 105 

0,52 3,03 1,04 1,79 2,91 

Totals 335.637 87.106 422.743 14.045 3.607 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: I.B.G.E. (Recenseamento de 1940). 



Hl8 

i Poslpao em Algumas Ocupagdes, de Acordo com a Cor e o Sexo — 

( 

c 6 R 

! Pardos Mulheres 

i TOTAL Homens Mulheres TOTAL Homens Mulheres TOTAL 

51 61 11 72 331 11 342 

i 0,29 0,62 0,36 0,55 7,74 1,93 7,06 

15.114 8.683 2.237 10.925 2.035 282 2.317 

85,62 87,80 72,70 84,22 47,63 49,39 47,82 

i 2.051 895 700 1,595 1.467 110 1.577 

11,62 9,04 22,75 12,29 34,32 19,26 32,55 

80 40 16 56 416 149 565 

0,45 0,40 0,52 0,43 9,73 26,09 11,66 

356 212 113 325 25 19 44 

2,02 2,14 3,67 2,51 0,58 3,33 0,91 

7.652 9.896 3.077 12.973 4.274 571 4.845 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 



— 414 — 

deixa de ser uma ameaga, como uma realidade ignominiosa mas inar- 

redavel. O sentimento de "ser gente" pode ser difundido e compar- 

tilhado com um mmimo de seguranga, oferecendo novas bases as com- 

pulsoes seculares de autonomia, de competigao com o "branco" e de 

ascensao social. A miseria e a desorganizagao social ainda campeiam 

no "meio negro". As favelas substituem e pioram, nesse sentido, os 

tormentos dos poroes e dos cortigos. Contudo, atingem uma area 

consideravelmente menor da "populagao de cor". Doutro lado, parece 

que tais facilidades sufocaram o interesse do negro e do mulato pela 

afirmagao como e enquanto categoria racial. Ao mesmo tempo que 

negligenciam os movimentos coletivos, empenham-se cada vez mais 

em tirar proveito individual da situagao existente. Preocupam-se com 

o "preconceito de cor", com seus efeitos pemiciosos e com a sua er- 

radicagao da sociedade brasileira. Porem, de imediato, nao traduzem 

preocupagoes dessa especie em atitudes ou comportamentos inconfor- 

mistas coletivos nem acreditam que seria viavel extirpa-lo atraves 

de iniciativas unilaterais dos "homens de cor". Resumindo ao essencial, 

em vez de se congregarem para desmascarar e repelir a concentragao 

racial da renda, do prestigio social e do poder, preferem disputar, co- 

mo possam, as oportunidades que langam o "brasileiro pobre" na sen- 

da do progresso. 

E impossivel prognosticar ate onde ou ate quando persistira esse 

tipo de ajustamento. O fato e que ele domina o panorama atual. O 

negro e o mulato ofuscam-se cada vez mais, abandonando, contendo 

ou ignorando os propositos de auto-identificagao como parte de uma 

oategoria racial. A contra-ideologia, construida e difundida pelos mo- 

vimentos reivindicatorios, ainda germina e frutifica. Mas em silen- 

cio, como se estivesse submersa nos niveis mais profundos e inson- 

daveis da organizagao da personalidade .O que vem a tona sao os 

anseios de fugir ao passado, as incertezas da miseria e da desorgani- 

zagao social, tao depressa quanto cada um o consiga fazer. Decepciona- 

dos com a inanidade dos desforgos coletivos, os individuos procuram 

construir com seus recursos e sem depender de outrem o seu proprio 

nicho na sociedade de classes. Quando procuram os outros, fazem-no 

menos em busca de companheiros, que por causa da necessidade de 

conviverem com amigos e colegas, ostentando de publico os frutos 

do exito alcangado. Se esses amigos e colegas possuem a mesma cor ou 

se enfrentam os mesmos problemas, essas sao contingencias que nin- 

guem quer discutir e encarar de frente (♦). Como os imigrantes no 

passado, cada um transporta consigo as suas quimeras. A unica dife- 

renga esta em que o "negro" e um comensal tardio e apenas sonha com 

(•) —» Excetuando-se, naturalmente, os que continuam fi^is ^ estrat^gia de afir- 
magao racial, elaborada pelos movimentos reivindicatorios. 
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^'melhorar de vida", "ter uma oportunidade" ou, pura e simplesrriente, 

"viver como gente". Nao aspira a "fazer a America,% pois sabe que 

isso Ihe e inacessivel. D6i-lhe o drama dos amigos ou dos colegas 
que sofrem tropegos "por causa da cor". Mas, essa dor e aplacada 

por meio de duas racionalizagoes — a confianga nas multiplas proba- 
bilidades de corregao, ao acaso, das "injustigas"; e a forte esperan- 

ga, a que cada um se entrega individuabnente, de que "a sua vez 
tambem chegara". 

Em vista desse pano de fundo, temos de encaminhar nossas son- 

dagens em outras diregoes. Primeiro, estabelecendo como as novas 
tendencias se refletiram na composigao racial e na estratificagao 

socio-economica da populagao paulistana. Segundo, esclarecendo co- 
mo se da e quais sao os efeitos da mobilidade social vertical no 

"meio negro". Terceiro, analisando melhor a natureza e a fungao so- 
ciais das impulsoes igualitarias, que animam os ajustamentos do 

negro e do mulato as condigoes de vida ora imperantes. Ai esta o 

piano a ser seguido na concatenagao dos resultados das sondagens 

que efetuamos. No capitulo subseqiiente, completaremos o quadro, 
descrevendo como as injungoes raciais ainda pesam, sombriamente, 

no comportamento e na visao do mundo dos negros e dos mulatos 
de nossa era. 

1 — Cor e Estratificagao Socio-economica: 

As tendencias de crescimento demografico e economico da cidade 

de Sao Paulo, nos ultimos trinta anos, refletiram-se de diversas ma- 

neiras tanto na composigao da populagao segundo a cor, quanto na 
forma de participagao do negro e do mulato no sistema de trabalho 

urbano. Nao dispomos de espago suficiente para dispensar a essas 
questoes um tratamento convenientemente extenso e profundo (1). 

Nao obstante, alguns aspectos do contexto demografico e socio-eco- 

nomico sao essenciais para a compreensao dos problemas de dina- 

mica socio-cultural, que iremos considerar neste capitulo. Por isso, 
tentaremos focaliza-los, sucintamente, com a documentagao acessi- 
vel ou coligida com vistas a esse objetivo. 

(1) — Al£m. dos trabalhos mencionados no capitulo 2, apresenta especial impor- 
tancia para os fins de nosso estudo as monografias de Ewald Mourao 
("A Populagao do Estado de Sao Paulo Segundo a C6r") e de Val6rio 
Mortara ("A Populagao do Municipio de Sao Paulo Segundo a Cor")., in- 
sertas na Publicagao N.0 12 da serie Estudos de Estatistica Teorica e 
Aplicada (Pesquisas Sdbre os Diversos Grupos de Cor nas Populagoes do 
Estado de Sao Paulo e do' Distrito Federal, op. cit.). A ultima monogra- 
fia 6 particularmente importante para os nossos propdsitos, pois contdm 
uma descri^ao meticulosa da composicao por sexo e idade dos diferen- 
tes grupos de cor do aglomerado paulistano. 
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Quadro 14 

Populagao do Estado de Sao Paulo e do Municfpio de Sao Paulo 

em 1940 

Populagao Estado de Sao Paulo Municipio de Sao Paulo 

N.0s Brutos % N.0s Brutos % 

Brancos 6.097.862 84,92 1.203.111 90,72 

Pretos 524.441 7,30 63.546 4,79 

Pardos 337.814 4,71 45.136 3,40 

Amarelos 214.848 2,99 14.074 1,06 

De cor nao declarada 5.351 0,08 394 0,03 

Totais 7.180.316 100,00 1.326.261 100,00 

Fontes: Recenseamento Geral do Brasil (1.° de setembro de 1940), 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, Serie Regional; 

Parte XVII — Sao Paulo (tomo 1), Censo Demografico, I.B.G.E.. 

Rio de Janeiro, 1950; "A Populagao do Municipio de Sao Paulo 

Segundo a Cor" (Valerio Mortara), in Pesquisas Sobre os Diver- 

sos Grupos de Cor nas Populagdes do Estado de Sao Paulo e do 

Distrito Federal, op. cit., pp.20-35. 

Quadro 15 

Populagao do Estado de Sao Paulo e do Municipio de Sao Paulo 

em 1950 

Populagao Estado de Sao Paulo Municipio de Sao Paulo 

N.0s Brutos % N.0s Brutos % 

Brancos 7.823.111 85,65 1.929.410 87,78 

Pretos 727.789 7,97 169.564 7,71 

Pardos 292.669 3,20 55.342 2,51 

Amarelos 14.003 3,03 41.457 1,89 

De cor nao declarada 276.851 0,15 2.323 0,10 

Totais 9.134.423 100,00 2.198.096 100,00 

Fonte: VI Recenseamento Geral do Brasil — 1950; Estado de Sao 

Paulo — Censo Demografico, I.B.G.E., Rio de Janeiro, 1954. 
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Quadro 16 

Distribui^ao das Criangas Nascidas Vivas, Segundo a Cor e o Sexo, 

no Municipio de Sao Paulo em 1961 

Cor Sexo Total 
Homens Mulheres N.0s Brutos % 

Brancos 53.352 51.593 104.947 84,68 
Pretos 1.891 1.734 3.625 2,92 
Pardos 6.932 6.436 13.368 10,78 
Amarelos 1.038 955 1.993 1,60 

Total 63.213 60.720 123.933 100,00 

Fonte: Situagao Demografica, Departamento de Estatistica do Es- 

tado, Governo do Estado de Sao Paulo (Separata do Anuario, 1961), 
Sao Paulo, 1963, p. 10. 

Os quadros 14, 15 e 16 sugerem como a "populagao de cor" vem 

aumentando, sob efeito do crescimento natural e, principalmente, das 
migraeoes internas (2). Apesar das diividas suscitadas pelo recen- 

seamento de 1940, que indica proporgoes aparentemente muito baixas 

para a participagao do negro e do mulato na populagao da cidade, 
ele patenteia, como acentuamos acima, certa vitalidade no incre- 
mento da "populagao de cor". A cidade contaria, nessa epoca, com 
108.682 "pretos e pardos", que perfariam 8,2% da populagao global. 

Em dez anos, de acordo com os resultados do recenseamento de 1950, 

essa populagao somaria 224.906 individuos (ou 10,2% da populagao 

global), o que significa que ela teria dobrado nesse curto espago de 
tempo! Doutro lado, os incrementos verificados beneficiariam as quo- 

tas dos "pretos", que ostentam um aumento quase da ordem de 3 ve- 

zes. Em contraposigao, as quotas dos "brancos" teriam aumentado 
aproximadamente de 3/5; e as dos "pardos" pouco mais de 1/3. Os da- 

dos divulgados, a respeito das apuragoes do recenseamento de 1960 

(3), indicam para o Municipio de Sao Paulo a populagao global de 
3.825.351 habitantes. Contudo, nao contem referencias as distribui- 

(2) —< A respeito das tendencias demograficas provocadas pelas migrayoes in- 
ternas, alem dos trabalhos jd mencionados acima, veja-se Maria Cascaes 
Brasil, "A Contribuigao das Diversas Unidades da Federagao e Regides 
Fisiograficas para a Populagao de Sao Paulo", Estudos Demogrdficos 
N.0 246 do Laboratdrio de Estatistica do I.B.G.E. 

(3) — VII Recenseamento Geral do Brasil — 1960. Estado de Sao Paulo, Sinotise 
Preliminar do Censo Demografico, I.B.G.E., Rio de Janeiro, 1962. 
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goes segundo a cor (4). Por isso, langamos mao de um recurso pre- 

cario, o registro de criangas nascidas vivas, para estabelecer uma 

estimativa sobre a composigao atual da populagao do Municipio de 

Sao Paulo, segundo a cor. Ja ressaltamos, acima as restrigoes a que 

estao sujeitas as declaragoes dos progenitores ou seus substitutes le- 

gais; no entanto, essa era a unica fonte acessivel e de relativa signi- 

ficagao estatistica de que dispunhamos. Se adotassemos a conhecida 

corregao, introduzida pela computagao conjunta dos dados referentes 

aos "pretos" e aos "pardos", teriamos um total de 16.993 registros 

de nascimento de "criangas de cor", ou seja, 13,71% do total (5). B 

provavel, pois, que as tendencias de incremento da "populagao de 

cor", evidenciadas pelos recenseamentos de 1940 e 1950, nao sofreram 

solugao de continuidade, apresentando as mesmas linhas gerais. 

A situagao ocupacional da "populagao de cor" pode ser apreen- 

dida atraves das indicagoes fornecidas pelo recenseamento de 1940 

(6). Os quadros 17, 18, 19 e 20 resumem tais indicagoes de uma for- 

ma apropriada para este trabalho; o quadro 21 oferece as indicagoes 

sobre a distribuigao dos grupos de cor, da populagao de 10 anos e 

mais, para efeitos de comparagao. Os dois primeiros quadros pa- 

tenteiam uma nitida desvantagem do negro e do mulato no sistema 

2,°) e minima para nao dizer quase nula) a sua participagao na posi- 

de empregado ha alguma coerencia entre a participagao do negro e 

do mulato no sistema ocupacional e na populagao de 10 anos e mais; 

2.°) e minima (para nao dizer quase nula) a sua participagao na posi- 

gao de empregador e muito baixa a sua participagao nas outras duas 

posigoes, como autonomo e miembro da familia. Na realidade, esses 

dados sugerem que o negro e o mulato ainda estao no limiar da pro- 

letarizagao. No conjunto, o padrao que se delineia para os "brancos" 

e para os "amarelos" ainda nao e viavel com relagao aos negros e 

mulatos. Nao so a posigao de empregador aparece quase estrangula- 

da entre estes ultimos; como ha, entre eles, nitida concentragao na 

posigao menos vantajosa, uma elaboragao insignificante das outras 

duas posigoes, ao que se acresce forte polarizagao das mulheres na 

terceira posigao (o que sublinha o carater de expediente e de adapta- 

gao precaria assumido pelo agente de trabalho autonomo). Os gra- 

(4) — Vide op. cit., p. 14. Apesar do empenho que demonstramos junto ao 
I.B.G.E., nao conseguimos apressar a apuragao dos referidos aspectos 
da populagao do Municipio de Sao Paulo. 

(5) — Essa porcentagem/ e consistente com os resultados a que chegaram V. 
Unzer de Almeida e O. Teixeira Mendes Sobrinho (Migragao Rural-Ur- 
bana, loc. cit.), considerando estratos da populagao que receberam mais 
intensamente os impactos demogrcificos "equilibradores" das migragoes 
iitternas. 

(6) — Os dados sobre a distribuigao das ocupagoes na cidade, apurados pelos 
censos de 1950 e 1960, nao foram, infelizmente, divulgados. 
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Quadro 17 

Distribuipao dos Homens e Mulheres de 10 Anos e Mais, Segundo a 
Posi^ao em Algumas Ocupa?6es, de Acordo com a Cor no Municipio 

de Sao Paulo 

Posigao na ocupagao COR Totais 
Brancos Pretos Pardos Amarelos 

Empregador 15.261 51 72 342 15.726 

97,04% 0,32% 0,45% 2,17% 100% 

Empregado 323.997 15.114 10.925 2.317 352.353 

91,95% 4,28% 3,10% 0,65% 100% 

Autonomo 74.448 2.051 1.595 1.577 79.671 

93,44% 2,57% 2,00% 1,98% 100% 

Membro da familia 4.644 80 56 565 5.345 

86,88% 1,50% 1,04% 10,57% 100% 

Posigao Ignorada 4.393 356 325 44 5.118 

85,83% 6,96% 6;35% 0,86% 100% 

Totais 422.743 17.652 12.973 4.845 458.213 

Fonte: I.B.G.E. (Recenseamento de 1940). 

ficos anexos oferecem uma imagem sensivel desses contrastes, tornan- 

do imediatamente visiveis as disparidades que singularizam o drama 
ocupacional do negro e do mulato, 

Gragas aos quadros 19 e 20 ganhamos outra dimensao desse dra- 

ma. Considerando-se a posigao na ocupagao segundo o ramo de ati- 
vidades, pode-se ter uma ideia aproximada da utilizagao social da 

capacidade de trabalho do negro e do mulato. Ha uma nitida con- 

centragao da posigao de empregador em tres ramos principals (pela 
ordem: comercio de mercadorias; servigos e atividades sociais; indus- 
trias de transformagao). Mais da metade dos que ocupam a posigao 

de empregado vincuia-se as industrias de tranformagao e mais de um 
quarto distribui-se entre tres ramos (servigos e atividades sociais; 
transportes, comunicagoes e armazenagem;'comercio de mercadorias). 

Do mesmo modo, mais da metade dos que ocupam posigoes como au- 
tonomos dedicam-se a um ramo (servigos e atividades sociais), e um 
tergo converge para dois ramos (industrias de transformagao; comer- 
cio de mercadorias). Os que ocupam posigoes como membros da fa- 

milia distribuem-se em quatro ramos principals (agricultura, pecua- 
ria e silvicultura; comercio de mercadorias; servigos e atividades so- 

ciais; e industrias de transformagao). A freqiiencia de casos de posi- 

gao ignorada e relativamente desproporcional, em comparagao com 
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os outros grupos de cor. O quadro 20, por sua vez, evidencia como e 

alta a proporgao de negros e mulatos, de ambos os sexos, que se ocu- 

pa em services domesticos. Essa caracteristica e acentuada, todavia, 

entre as mulheres (em cada grupo de cor, sob re 100 individuos sao 

domesticas: 4,53 "brancas"; 35,44 "pretas"; 23,61 "pardas"; e 3,99 "ama- 

relas"). losses quadros, confrontados com os anteriores, deixam 

margem a uma hipotese basica. Parece evidente que o envolvimento 

da "populacao de cor" no sistema ocupacional da cidade obedece a 

tendencias heterogeneas. Uma parcela aparentemente pequena des- 

sa populagao esta inserida numa teia de ocupagoes e segundo posigoes 

tipicas da estrutura ocupacional do sistema de classes. Outra parce- 

la (aparentemente consideravel) (7), permanece presa a ocupagoes e 

segundo posigoes tipicas da situagao pre-industrial e pre-capitalista 

Na falta de outros indicadores, devemos atentar cuidadosamente pa- 

ra esse fa to historico. file nao e so produto de uma heranga adversa. 

E', tambem, a condigao que explica, pela raiz, as debilidades integra- 

tivas da "populagao de cor". Ha uma diferenga entre viver e per- 

tencer a uma sociedade de classes. Ora, somente os negros e os mu- 

latos que fazem parte da primeira parcela desfrutam, realmente, de 

modo parcial ou total, de situagoes de classe (como pequenos empre- 

sarios, operarios qualificados e semi-qualificados, etc.). Os demais,. 

localizam-se em posigoes perifericas ou marginais, que nao condu- 

zem nem a profissionalizagao, nem a proletarizagao, nem a acumula- 

gao capitalista. Para estes, o drama ocupacional possui tons sombrios, 

pois erige-se no limite que separa, efetivamente, o "negro" do "bran- 

co". 

Desse angulo, o padrao de distribuigao ocupacional, atingido pe- 

los "brancos", define um mmimo, que a "populagao de cor" precisa 

realizar, para romper as disparidades materiais existentes entre os 

dois estoques raciais. Comio nao dispomos de dados analogos com re- 

ferencia aos censos de 1950 e de 1960, nao podemos dizer, categorica- 

mente, em que sentido evoluiram as coisas. Ao que parece, como o 

quadro que descrevemos em relagao ao passado, as mudangas tern si- 

do mais quantitativas, que qualitativas. Ou seja, os dados de 1940 

mostram que houve um notavel incremento do numero de negros e 

mulatos que se incorporaram ao regime de trabalho livre. Ao mes- 

mo tempo, ele deixa entrever que essa incorporagao nao conta, por 

si mesma, como classificagao no sistema de classes. O numero dos que 

se proletarizaram e dos que se inseriram nas classes medias parece 

  n\ 
(7) —> Deve-se levar em conta que extensa parte dos que se qualificam como 

empregados com freqiiencia se ocupam em trabalhos bracais e ainda nao 
sao, prdpriamente falando, proletiirios. Vendem sua forga de trabalho e 
inserem-se no regime de trabalho livre, embora a proletarizagao seja, 
para eles, uma condigao incipiente ou, por vezes, remota. 
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Popu/acao ativa 
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notoriamente menor. Essas duas orientacoes parecem continuar pre- 

sentes, embora as oportunidades crescentes de incorporagao ao re- 

gime de trabalho livre venham aumentando incessantemente, por 

sua vez, as oportunidades de classificagao real do negro e do mula- 

to no sistema de classes. Chegamos a tais conjecturas combinando 

os dados fornecidos pela situagao ocupacional da "populagao de cor" 

em 1940 com outros dados, que recolhemos atraves de questionarios 

e de entrevistas. O Quadro 22 reune as profissoes declaradas por ho- 

mens e mulheres, na aplicagao dos questionarios. file ajuda a com- 

preender os quadros anteriores, na medida em que mostra que uma 

parte da distribuigao pelos varies ramos das atividades economicas 

nao traduz variagoes reais na profissionalizagao. Com freqiiencia, mui- 

tos ainda se ocupam em servigos brutos e indiferenciados, entendi- 

dos no consenso geral sob a nogao de "trabalho de negro". Doutro 

lado, convem ressaltar que se deve lidar com os dados desse quadro 

com certa cautela. Especialmente quando a ocupagao ou a posigao 

na ocupagao sao concebidas como "inferiores" ou "degradantes", o 

negro e o mulato se identificam com a categoria profissional em que 

operam, as vezes em servigos de limpeza e auxiliares, outras vezes 

como meros aprendizes. 

Apesar dessas ressalvas, seria util enunciar as pistas abertas pelo 

quadro 22. Tomando-se em conta o total de 381 individuos (8), es- 

tariam distribuidos: no artesanato — 29,39%; nos servigos domesticos 

— 20,76%; no funcionalismo public© — 9,18%; na industria (como 

operarios qualificados ou semi-qualificados) — 8,13%; nos servigos 

de escritorio — 7,08%; no comercio (como balconistas, pracistas, etc.) 

— 4,46%; em servigos oscilantes ou ocasionais — 3,93%; em ativida- 

des de horticultura e jardinagem — 2,33%; em outras ocupagoes — 

14,69%. Essas indicagdes fortalecem as conjecturas que formuldmos. 

Ao que parece, o aproveitamento regular do negro e do mulato esta 

sendo mais intense na area dos servigos mais afetados pelo rapido 

crescimento urbano, onde ha relativa escassez de trabalhadores qua- 

lificados, semi-qualificados ou sem qualificagao. Isso explica porque 

e na esfera artesanal que se concentram as maiores opgrtunidades de 

(8) — A amostra e notoriamente pequena e nao se deve, portanto, atribuir ks 
pistas enunciadas mais que uma significagao prec£ria. Contudo, deve-se 
notar que nela contam como empregados domesticos 20,76% e que, pelos 
dados do censo de 1940, essa porcentagem seria de 18,49%. Com relagao 
a outras atividades, as variagoes mais ou menos consideraveis se expli- 
cam pelo fato de termos considerado as profissoes exercidas pelos infor- 
mantes (e nao sua posigao em certo ramo de atividades economicas). 
Por fim, ha uma diferenga apreciavel entre a porcentagem aqui apre- 
sentada para as atividades horticolas e de jardinagem (2,33%) e a for- 
necida pelo censo de 1940 (4,35%). Essa diferenga se explica f^cilmente: 
os pesquisadores aplicaram os questionarios no centro e em bairros em 
que essas atividades sao menos freqtientes. 
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•engajamento profissional. Parece obvio que, em duas diregoes pelo 
xnenos, continuamos presos a tendencias tradicionais, como revelam 

as indicagoes concernentes ao aproveitamento do negro e do mulato 

nos servigos domesticos e no funcionalismo piiblico. Quanto as ten- 

-dencias a profissionalizagao, abertas pela industrializagao, pela expan- 

sao dos servigos administrativos e pelo crescimento do comercio, pa- 

rece patente que as oportunidades ainda sao limitadas. Por fim, a 
situagao do biscateiro e das pessoas que "vivem de expediente" nao 

corresponde as expectativas (nem mesmo as fomecidas por infor- 

mantes "negros" esclarecidos e conhecedores do "ambiente"). Ela se 
traduz atraves de uma porcentagem aparentemente demasiado bai- 
,xa (9). 

Quadro 2Z 

Oistribuigao das Profissdes entre Homens e Mulheres Negros e Mulatos 

— Capital (1951). 

Profissoes Homens Mulheres Total 

Agougueiro   1 — 1 

Ajudante de Costureira  — 1 1 
Ajudante de Enfermeira   3 — 3 

Ajudante de Ferreiro   1 — l 
Ajudante de Mecanico   1 — l 

Ajudante de Pintor   2 — 2 

Alfaite  9 — 9 

Arrumadeira   — 4 4 
Ascensorista    1 —. 1 
Auxiliar de Escritorio   4 — 4 

Balconista   2 — 2 

Barbeiro   1 — 1 

Bibliotecario  — 1 1 
^'Biscates"   6 — (5 

Bordadeira   — 2. 2 

Carpinteiro   2 — 2 

Carteiro   1 — 1 

Carvoeiro   1 — 1 
Caseiro   1 — I 

Cerealista (tecnico)    X — 1 

(9) — O que talvez se explique pelo criterio de aplica^ao dos questionarlos. Os 
pesquisadores eram alunos e deram preferencia a "sujeitos de c6r" que 
pertenciam a seus cfrculos de rela^des ou eram "conhecidos". Km uma 
anxostra sistem^tica e bem prov£vel que a referida porcentagem fosse 
bem maior. 
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Profissoes 

Chofer   

Comerciario   

Contador   

Continue)     

Copeiro   

Correntista   

Costureira   

Cozinhador (Usina)   

Coveiro  

Cozinheiro   

Datilografo   

Economista   

Eletricista   

Empregada Domestica (1)   

Encanador   

Encademador  

Enfermeira   

Engomador   

Engraxate   

Entregador   

Ensacador   

Estafeta   

Faturista   

Faxineiro   

Florista   

Funcionario Publico (serventes, 

bedels, etc.)   

Fundidor   

Grafico   

Guarda-Civil   

Guarda-Livros   

Horticultor   

Jardineiro   

Jornaleiro   

Jornalista  

Lavadeira    

Limpador de Garros  

Limpadora   

Homens Mulheres Total 

19 

3 

5 

4 

2 

1 

13 

1 

39 

19 

6 

7 

4 

2 

1 

9 

1 

1 

14 

3 

1 

1 

39 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

4 

1 

20 

1 

2 

1 

1 

5 

4 

1 

2 

9 

8 

2 

(1) Pedimos para discriminar o tipo de atividade na categoria profis- 

sional. Muitos nao o fizeram, o que explica a dualidade de cri- 

terios. 
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Profissoes 

Linotipista   

Lixeiro   

Manobrista    

Maquinista    
Marceneiro   
Mecanico   

Musi co   
Oficial de Justiga     

Operario (1)   
Ourives   

Pagem   

Parquetista   
Podreiro   
Pintor  

Porteiro   
Pracista   

Pratico de Laboratorio  
Prensista    
Professor (2)   

Publicitario   

Eadiotecnico   

Radiotelegrafista  
Sapateiro   

Servente Escolar   
Servente de Pedreiro  

Servigos Domestico por dia  

Servigos Domest. por Tarefa (3) 

Servigos de Escritorio   

Supervisor   

Tecela   
Tecnico de Anatomia   

Telegrafista   

Tintureiro   
Tipografo   

Torneiro-Mecanico   

Homens Mulheres Total 

20 

5 

11 

8 

20 

5 

11 

8 
2 

5 

8 

1 
6 

1 

1 
2 

1 

2 

(2) Professores de ensino primario, com excegao de uma mulher, 

que ensinava dangas. 
(3) Donas de casa que aceitam servigos para fazer na propria resi- 

dencia ou na dos agenciadores (geralmente, lavar e passar rou- 

pa, pequenas costuras, servigos de limipeza, etc.). 
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Profissoes Homens Mulheres Total 

Vendedor-Ambuiante   5 1 6 

Viajante   1   1 

Vigia   1 — 1 

Vulcanizador de Pneus   1 — 1 

Zelador   2 — 2 

Total   257 124 381 

No conjunto, portanto, a diferenga decisiva, que se estabelece 

em relagao ao passado recente, diz respeito a aquisigao de uma fonte 

estavel de ganho. Em outras palavras, o negro e o mulato conquista- 

ram 4'meios de vida" que Ihes proporcionam posigoes regulares (e 

por vezes permanentes) no seio do sistema de trabalho livre. No en- 

tanto, essas posigoes nem sempre aseguram classificagao no siste- 

ma capitalista de relagoes de produgao. Por isso, associam-se, va- 

riavelmente, com ocupagoes que proporcionam baixos niveis de remu- 

neragao e condicionam formas mais ou menos precarias da partici- 

pagao da estrutura de poder da sociedade inclusiva. Sob esses aspec- 

tos, ha uma distancia consideravel com referencia ao passado, espe- 

cialmente quando se toma em conta as situagoes descritas nos ca- 

pitulos 1 e 2. Mas, essa diferenga e meramente de grau. A "popu- 

lagao de cor" ainda esta confusamente empenhada na luta por con- 

verter o trabalho livre em fonte de classificagao socio-economica e 

de mobilidade social vertical. 

Em vista disso. nao e de estranhar-se que, subjetivamente, o "ho- 

mem de cor" continue insatisfeito com sua situagao ocupacional e 

com os proventos sociais dela resultantes. Os resultados do nosso 

questionario demonstram que o peneiramiento ocupacional do ne- 

gro e do mulato ainda representa, em larga margem, um produto do 

azar. Assim, a pergunta "Possui alguma profissao?", obtivemos as 

seguintes respostas: 

Homens Mulheres Total 

Sim   250 119 369 

Nao    11 11 22 

Ora, combinando-se esses dados, com outros fornecidos por pergun- 

tas subseqiientes, chega-se a conclusoes interessantes. Assim, a ques- 

tao "Como a aprendeu?", responderam: 

Homens Mulheres Total 

Em casa  2 20 22 

Na escola   37 19 56 

Praticando   217 82 299 
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A outra questao, "pode dedicar-se a outros servigos?", indicaram: 

Homens Mulheres Total 

Sim   231 112 343 

Nao     30 14 44 

losses dados nao so evidenciam o papel desempenhado pelo acaso na 

conquista de empregos e profissoes. Tambem ressaltam que as esco- 
Ihas sao decididas em termos oportunistas, regulando-se pelas ofertas 

ou oportunidades espontaneas do meio. Ate que ponto isso tudo cria 

uma forte insatisfagao nos agentes transparece, abertamentey nas 

respostas a pergunta "A que profissao gostaria de dedicar-se?": 

Homens Mulheres Total 

A mesma   60 18 78 

A outras   184 101 285 

Note-se que essa flutuagao nao se prende a uma consciencia deforma- 

da ou pervertida da realidade. A pergunta "Acha que se deve tern uma 

profissao?", so um homem e uma mulher responderam "nao"; os der 

mais (252 homens e 125 mulheres) responderam "sim". Doutro lado, 
duas perguntas permitem controlar, indiretamente, a qualidade da per- 

cepgao alcangada pelo negro e pelo mulato a respeito da competigao 

ocupacional: 

1) "Acha que se deve freqiientar escola para conhecer melhor a 

propria especialidade?" 

Homens Mulheres Total 

Sim  206 101 317 

Nao   9 5 14 
"E' melhor" (10) ... 16 16 32 

"Nem sempre"   16 8 24 

2) "Acha que um bom especialista sempre encontra servigo no seu 

ramo?" 

Homens Mulheres Total 

Sim   206 105 311 
Nao   11 3 14 
As vezes   39 22 61 

(10) — As duas ultimas alternativas foram Introduzidas pelos sujeitos. Como 
elas sao relevantes, foram mantidas. 
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As respostas sublinham que o negro e o mulato possuem clara conscien- 

cia racional das qualificagoes requeridas pela competigao ocupacional. 

A oscilagao, da ordem de 19,5% entre os homens e de 19,2% entre as 

muheres (ligada as alternativas negativas, pressupostas pela ultima 

questao), sequer traduz o grau de consenso existente a respeito das 

interferencias do "preconceito de cor". Na verdade, a pergunta "Pen- 

sa que a cor: a) limita as oportunidades dos pretos? b) nao limita as 

oportunidades dos pretos? c) as vezes limita as oportunidades dos 

pretos? d) limita em parte as oportunidades dos pretos?", apuramos: 

Portanto, 66% dos homens e 68% das mulheres, no grupo considerado, 

aderem definidamente ao ponto de vista de que o "preconceito de cor" 

interfere de modo negative na competigao ocupacional (sendo que 

59% dos homens e 60% das mulheres perfilham esse ponto de vista 

de maneira categorica, como o sugerem as respostas a primeira alter- 

nativa). Apesar de semelhante convicgao, sao capazes de discernir, 

objetivamente, a importancia primordial dos requisites intelectuais 

e tecnicos da competigao ocupacional (11). Tal circunstancia eviden- 

cia, em nosso entender, que a insatisfagao em causa se vincula, dire- 

tamente, a frustragao repetida e generalizada dos anseios de ajus- 

tamento ocupacional da "populagao de cor". 

Para entender-se essa frustragao, e precise levar claramente em 

conta o que o trabalho representa para o "negro" na ordem social 

competitiva. Dadas as suas origens, ele nao possui outro meio pa- 

ra redimir-se do passado e impor-se socialmente. Em outras pala- 

vras, o trabalho surge como o unico elo que pode ligar, por enquan- 

to, o seu destino a formula que mobilizou e deu sentido a nossa re- 

volugao burguesa — "trabalho livre na Patria livre" Em suma, ele de- 

(11) — Essas conclusoes sugerem, doutro lado, que a proporgao de alfabetiza- 
dos e de analfabetos vem a ser irrelevante na formacao das experiencias 
que determinam a consciencia da situagao. Os dados relatives ao Estado 
de Sao Paulo (tomando-se como referencia o recenseamento de 1940), 
mostram que as menores proporgoes de alfabetizados e as maiores pro- 
porgoes de analfabetos se concentram na "populagao de cor" (declara- 
ram que sabiam ler: entre os brancos, 55%; entre os pretos, 34%; entre 
os pardos, 38%; entre os amarelos, 61%; que nao sabiam ler: entre os 
brancos 45%; entre os pretos, 66%; entre os pardos, 62%; entre os ama-^ 
relos, 39%). Nao obstante, o negro e o mulato, independentemente dessa 
limitagao, tomam consciencia dos requisitos da competigao ocupacional e 
dos efeitos do "preconceito de cor" em dois niveis distintos. 

Homens Mulheres Total 

a) limita, etc  

b) nao limita, etc  

c) as vezes limita, etc. .. 

d) limita em parte, etc .. 

149 

86 

8 

10 

77 

40 

8 

3 

226 

126 

16 

13 
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pende do trabalho para montar uma situagao socio-economica e nela 

erigir as bases materials ou morais da condigao de pessoa. Por is- 

so o que se faz e o quanto se ganha acabam sendo pouco importantes 
nas cogitagoes imediatistas. Estas giram, llteralmente, em tomo de 

objetivos socio-culturais, que conjugam a aquisigao de uma fonte 

estavel de renda a participagao regular em um padrao e em um es- 

tilo de vida. Em conseqiiencia, o 4<negro" recusa-se a competir pela 
simples sobrevivencia. Ele deseja as form'as de trabalho que quali- 
ficam o homem, tanto economica, quanto social e politicamente. Ou 

seja, ele quer competir por formas de trabalho que produzam pro- 
ventos sociais, classificando socialmente as pessoas e projetando-as 

nas espirais da mobilidade social vertical. Tais razoes interessam- 

no, realmente, nas alternativas de profissionalizagao e nos caminhos 

que elas abrem no seio da ordem social competitiva. 

Dessa perspectiva social, seria dificil conciliar as ambigoes mais 
realistas e modestas com as potencialidades da situagao existente. 
A analise das profissoes ideais, indicadas por homens e mulheres, 

mostra tres constantes. Primeiro, com algumas variagoes, sao em 

regra as profissoes reais, evidenciadas pelos "trabalhadores negros" 

que lograram classificar-se profissionalmente. Segundo, tamjbem sao, 
com algumas excegoes (que sequer subsistem a luz das possibilidades 

pessoais) profissoes altamente acessiveis numa sociedade urbana em 

expansao, como Sao Paulo. Terceiro, concentram-se, intensamente, 

na faixa de idade entre 16 e 35 anos (quanto cos homens), com acen- 
tuado pronunciamento entre os 21 e os 30 anos; e, de maneira osci- 

lante, na faixa de idade entre 16 a 40 anos (quanto as mulheres). 
Portanto, tudo leva a crer que os pontos nevralgicos consistem no 

nivel de emprego, no grau de estabilidade da renda e na soma de pres- 
tigio social — elementos que se aglutinam, objetivamente, nas re- 

presentagoes sociais sobre as profissoes. Dai resulta que, ao equacio- 
nar seus projetos de carreira, o "negro" conjuga, inevitavelmente, 

determinadas profissoes com intentos bem definidos de classificagao 

ou de ascensao sociais (12). Vendo-se atraves de semelhante estado 

de espirito, com freqiiencia tern motivos de sobra para ser pessimis- 
ta e sentir-se frustrado diante das chances que Ihe oferecem as opor- 

tunidades ocupacionais correntes. 

Em vista disso, demos cuidadosa atengao, na coleta de dados 

pessoais, aos ajustamentos as oportunidades de trabalho existentes. 
Partindo do pressuposto de que a alteragao da situagao economica e 

da posigao social do negro e do mulato constitui uma fungao das 
mudangas estruturais em sua localizagao no sistema de trabalho, ten- 

(12) —< Coisas, alids, freqiientemente confundidas na situagao histdrico-social do 
negro e do mulato, como se ver^ na segunda parte d^ste capltulo. 
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tamos focalizar, tao intensamente quanto nos foi possivel, os aspec- 

tos negatives e positives das tendencias em curso. 

No que concerne aos aspectos negatives, uma coisa e patente: 

ainda persistem dificuldades estruturais ao ajustamento construti- 

vo do "negro" ao trabalho livre o. o que e mais importante, a sua 

passagem da area marginal para o micleo do sistema de relagoes de 

produgao capitalista. Limitando-nos ao essencial, podemos distin- 

guir cinco fontes dinamicas de dificuldades estruturais: as interfe- 

rencias da estereotipagao negativa na definigao social do "trabalhador 

negro" e na limitagao de suas oportunidades de trabalho; as incon- 

sistencias da socializagao previa do "trabalhador negro"; os efeitos 

reativos de sua situagao social de existencia; os efeitos compulsives 

do "complexo"; e o conformismo. Em regra, varios fatores obstruti- 

vos operam em conjunto, convertendo em verdadeiras faganhas os 

exitos profissionais mais modestos. A condensagao, feita a seguir, 

apenas pretende dar uma ideia geral das influencias que concorrem 

para fazer do "trabalhador negro" um caso a parte. 

Nao ha duvida de que a estereotipagao negativa interfere em 

dois pontos centrais: 1.°) ela da o contorno da definigao social do 

"negro" e, portanto, traga as caracteristicas desejaveis ou indeseja- 

veis do "trabalhador preto"; 2.°) ela regula a maneira pela qual o 

"branco" poe em pratica um codigo de avaliagoes e de reconheci- 

raento de valor amplamente desfavoravel ao "negro" e, por conse- 

guinte, as suas aspiragoes ocupacionais. Na verdade, o regime de 

trabalho livre formou-se e consolidou-se, em Sao Paulo, sob o md- 

nopolio de todas as posigoes basicas pelo "branco". Isso excluiu, pra- 

ticamente, o "negro" do seu horizonte cultural nao digamos como 

competidor valido, mas mesmo como alguem com quern se deveria 

contar em fins mais ou menos serios. Dai resultou uma situagao pa- 

radoxal. Desde o inicio (e ainda hoje) o "trabalhador negro" precisa 

de compreensao atilada e de amparo constante, seja para encetar 

uma carreira, seja para persistir nela, seja para tirar o maximo pro- 

veito de sua capacidade de trabalho, para si, para os patroes e para a 

coletividade. A estereotipagao negativa nao so impediu que o "bran- 

co" descobrisse esse aspecto da realidade. Mas, produziu algo pior: 

suscitou uma barreira invisivel universal, que tolhia qualquer re- 

definigao rapida da imagem do "negro", que facilitasse a transigao 

do trabalho escravo para o trabalho livre e acelerasse pelo menos 

a proletarizagao do "homem de cor". Assim, gerou-se e manteve-se 

um clima de avaliagoes morais do "negro" que instila no animo dos 

patroes, dos chefes, dos colegas, dos subordinados ou dos clientes 

uma perversao residual inevitavel. Em lugar de compreensao atila- 

da e de amparo constante, o "negro" defronta-se com um mecanismo 
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de avaliagao que contribui, severamente, para desajusta-lo e para 

elimina-lo da arena competitiva. Pondo de lado aqueles que julgam 

que "o negro e inferior mesmo" e barram-no sistematica e totalmen- 

te em suas firmas e organizagoes (18), vamos apontar aqui avalia- 

goes restritivas, observadas de modo consciente em firmas que acei- 

tam ou toleram a admissao de "empregados de cor". No geral, tais 

avaliagoes sao coerentes com estereotipos que convertem o "negro1* 

na negagao do "branco" ou na propria imagem do "anti-branco". 

Avaliagoes do tipo que ja foram enumeradas nos capitulos 2 e 3, que 

representam o "preto" como "vagabundo", "irresponsavel", "confia- 

do", de "carater menos firme", "ineficiente", "largado", de "moral 

duvidosa", etc., e que as vezes se atenua, com relagao ao "mulato", 

embora este seja repelido com mais tenacidade quando e exposto na 

categoria do "tipo de mulato carioca", "boa vida, folgado". De acor- 

do com essas premissas, os "brancos" caem nas armadilhas forjadas 

por suas representagoes. Os chefes de secgao de pessoal de grandes 

firmas mostram-nos como isso e freqiiente e quase segundo um pa- 

drao medio, do qual e caracterlstica a afirmagao seguinte. "De fato, 

o nivel mental do preto e inferior ao do branco. Parece que eles nao 

tern nem a mesma inteligencia, nem a mesma capacidade de tra- 

balho e de organizagao". fisse context© de avaliagao da origem a uma 

polltica de animo frio diante do "trabalhador negro", file nao e dis- 

criminado sistematicamente; mas, tambem nao e peneirado com isen- 

gao. Passa, aqui e ali, ao sabor de injungoes ocasionais, que dificul- 

tam deveras as suas ilusoes e as suas esperangas de "arranjar bons 

empregos". Eis uma pequena coletanea de testemunhos, que evi- 

denciam o teor e a generalidade das avaliagoes restritivas e etnocen- 

tricas do "trabalhador negro" (14): 1) no setor de construgoes — 

"Sao muito brutos. So trabalham quando precisam de dinheiro. De- 

pots param. Com o tempo aprendem. Mas, nao gostam de se subme- 

ter ao horario e ao trabalho diario" [...]. "Sao muitos esquentados. 

A gente nao pode gritar com eles nem falar nada". 2) Numa grande 

firma comercial: "files nao tern capacidade para o trabalho organiza- 

do. Gostam mais da liberdade que os brancos. Por isso, nao se pode 

contar com eles para o trabalho" [...]. "Trabalham um dia ou dois. 

Mas, tendo o dinheiro que precisam, deixam de ir trabalhar outros 

dois dias. Isso nao serve para uma casa comercial, em que tudo e 

regulado. Os brancos ja nao sao assim. Nao pretendem ser tao in- 

(13) — Fato mais ou menos raro, mas que registraraos com certa intensidade 
tanto entre firmas nacionais, quanto entre firmas estrangeiras, grandes, 
madias ou pequenas. 

(14) — Colhidos entre patrdes e chefes de secgao de pessoal de grandes, mddias 
e pequenas emprdsas, todos brancos, alguns de ascenddncia brasileira, 
outros estrangeiros. 
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dependentes". 3) Numa organizagao comercial que possui varias fi- 

liais: O chefe da secgao de pessoal informou, francamente que nao 

admitia "empregados de cor", mesmo que fossem bem recomendados. 

Perguntamos: "Por que nao aceita empregados de cor? Por causa do 

publico?". Resposta: "Nao e tanto por causa do publico. No nosso ra- 

mo isso teria pouca importancia. 33 por causa do proprio servigo. 

Eu preciso de gente que tenha certas qualidades. Primeiro que tu- 

do, precisa ser uma pessoa honesta e em quem se possa confiar. A 

maioria dos negros nao tem nogao de responsabilidade e sao capa- 

zes de avangar no que nao e deles. Depois, uma casa que trabalha 

com pegas [de automoveis], as pessoas precisam ser cuidadosas. As 

pegas nao podem ser tiradas do lugar e depois encostadas em qual- 

quer parte. Elas precisam voltar para o seu lugar. A ordem e essen- 

cial numa casa dessas. Isso e uma coisa impossivel de obter com os 

pretos, que sao muito relaxados. Outra coisa muito importante e a 

limpeza. A pessoa precisa ser muito asseada. Nao so por causa dos 

fregueses, mas por causa do servigo. 6 preciso miuito cuidado no tra- 

balho com as pegas. Os pretos quase sempre sao muito sujos. A quar- 

ta qualidade e a instrugao. Para trabalhar no meu servigo, a pessoa 

precisa saber ler, escrever e fazer contas. Sem isso, nao pode fazer as 

notas. E" dificil encontrar pretos com instrugao suficiente". 4) Nu- 

ma pequena casa comercial: o gerente alegou que nao aceitava umo- 

^as de cor na loja" em virtude de experiencias negativas. "Sao mal 

educadas e irritadigas. Criam atritos com os chefes". 5) Num esta- 

belecimento bancario: "Todos os nossos servigos tem contacto com 

o publico e dentro de uma politica de agradar e de impressionar fa- 

voravelmente o cliente, nos minimos detalhes, exigimos que os em- 

pregados sejam pessoas intelectualmente capazes e de boa apresen- 

tagao. So o fato de ter cor perde a boa apresentagao". 6) Num gran- 

de escritorio (15): "'E sabido que nao se deve criar um negro e por 

isso nao costumo dar a mao a eles. Tem condigao de vida precaria, 

vem da miseria e nao sabem se comportar. Um candidate a office- 

boy vem, naquele jeito malandro, gingando, encosta na mesa e diz: 

"Eu vou trabalhar aqui", "tem servigo pra mim?". Sao muito con- 

liados e obrigam a gente a estar sempre tomando cuidado para que 

nao tomem conta da gente". A outros rospeitos, o mesmo chefe de 

pessoal informou: "Os pretos nao demonstram agilidade mental. Sao 

empregados de rotina. Nao se adaptam a novos servigos. Temos um 

desenhista, cuja secgao foi suprimida, que nos tem dado muito tra- 

balho, pois nao consegue adaptar-se a novo servigo" [...] "Parece- 

(15) —< N§le trabalham mais de 1800 fundon&rios; pela estimatlva do chefe de 
pessoal, nao contava com mais de 30 "pretos" ou "mulatos". 
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me que nao se preocupam em fazer carreira. Chegam a escriturarios 
e nisso ficam. Ainda nao apareceu nenhum caso de preto de capaci- 

clade para ocupar posigoes mais elevadas". O inicio de carreira, para 
o grosso dos funcionarios da firma, passa pelo cargo de office-boy. 

No entanto, explicou candidamente: "Para estes cargos nao aceito 
negros e nao tenho dificuldades de rejeita-los, pois sao ainda crian- 

gas e nao atinam com as razoes da rejeigao". 7) Numa grande fa- 

brics: o chefe da secgao de pessoal disse que "o preto nao e bom 

trabalhador"; por isso evitava-o. Eis como resume suas justifica- 
^oes: "Para o homem, falta de moralidade sexual, grave nas fabri- 

eas onde a quase totalidade de trabalhadores e do sexo feminino" 

[...] "Para as mulheres, a razao e sua extrema mobilidade. Nao 

param no emprego". O encarregado da secg&o de colocagoes de uma 

grande organizagao patronal explicou que as restrigoes sao tao seye- 
ras, em algumas fabricas, que ate para a colocagao de "negros" em 

cargos simples, como chofer, ensacador, faxineiro-, etc., surgiam ob- 
jegoes intranspom'veis. "Para vigia, entao, e muito dificil colocar 

negros, pois acham que nao dao conta do servigo. Dormem, bebem, 
coisas assim": 8) Em uma grande empresa privada, que explora um 

servigo publico: "Temos em todos os servigos brancos e pretos, en- 

tretanto, estes sao em pequeno numero. A admissao e feita atraves 

de selegao racional. Nao opomos nenhum embarago a colocagao de 

negros pois, se o fizessemos, estariamos negando o nosso passado. 

Evitamos, para nao criar problema para os negros, coloca-los em fun- 

goes que tenham contacto com o publico. A situagao da companhia, 

de dizer nao a todo o mundo, pode levar alguem a reagir contra o 
funcionario, e, sendo um negro, ofende-io por causa da cor. Numa 
situagao dessas [ha margens para conhecidos desagravos] — "Sou 

capaz de ir la fora e quebrar a cara dessa pessoa". Alias, parece 

que os proprios negros compreendem essa situagao e nao se candida- 
tam para fungoes que tenham contacto com o publico". 

losses exemplos sao suficientes para caracterizar o aspecto mais 

dramatico da situagao ocupacional do "negro", file e projetado num 
sistema de referencia que deforma a sua pessoa e a sua capacidade 

de realizagao humana. Por isso, nem sempre pode comprovar, pela 

experiencia concreta, o que e capaz de fazer e ate onde pode ir. Se 
alimenta ou nao certas aspiragoes profissionais, isso acaba sendo ir- 
relevante, pois elas esbarram com resistencias tao multiformes e 
pertinazes, que se estiolam ou arrefecem antes de poder dar fru- 
tos. Nao ha diividas de que estamos diante de atitudes e avaliagoes 

que revelam "o passado no presente", condenadas ao desaparecimen- 

to gradual. Mas, elas persistem com tenacidade, remodelando conti 
nuamente o presente e o futuro do "negro" pelo seu passado. Por- 
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tanto, temos de atentar para as funcoes sociais que tais atitudes e 

avaliagoes preenchem, enquanto se perpetuam na cena historica. 

Parece claro que a estereotipagao descrita seria normal numa 

sociedade de castas. Doutro lado, tambem e evldente que a recebemos 

como uma heranga inevitavel da ordem senhorial e escravocrata. 

Na medida em que ela se prolonga e se reproduz em nossos dias, is- 

so significa que existem condigoes e necessidades sociais que a man- 

tem e a revitalizam. Na esfera especificamjente profissional, ela sa- 

tisfaz a fungao de preservar a vigencia de criterios diferenciais de 

avaliagao, incentivagao e reconhecimento sociais do trabalho. Ela 

confere ao "branco" o direito, o poder e ate o dever de resistir a re- 

definigao dos papeis ocupacionais do "negro" e, portanto, de tolher 

os efeitos igualitarios, acarretados pela democratizagao das profissoes. 

Em suma, se nao legitima a dualidade do codigo etico de avaliagao 

ocupacional, pelo menos a justifica como uma fatalidade. Assim, o 

"branco" nao visa, propriamente, resguardar-se e proteger-se da com- 

petigao profissional com o "negro". Torna-a, apenas, impossivel. 

Em conseqiiencia, o caminho fica aberto para manter o "negro em seu 

lugar", no caso os "servigos de pretos", e o proprio "branco" preser- 

va todo um rico arsenal de racionalizagoes, destinado a dar sentido 

e a fundamentar suas atitudes ou comportamentos exclusivistas. 

Gragas a estas racionalizagoes, manipula uma perigosa arma de dois 

gumes, cujos principais efeitos sao bem conhecidos. Ela permite por 

em pratica um franco favoritismo pelo "trabalhador branco" e suas 

aspiragoes ou realizagoes profissionais. Ao mesmo tempo, fomenta 

uma especie de realismo enviesado diante do "trabalhador negro" e 

de suas aspiragoes ou realizagoes profissionais. Sao quatro as apli- 

cagoes negativas mais freqiientes desse realismo .Primeiro, ele ali- 

menta intensa rejeigao do "trabalhador negro" em geral, atraves de 

justificagoes impessoais. O agente "branco" culpa, nesses casos, o 

sistema rustico de onde aquele provem, apontando-o como causador 

de sua inexperiencia e incapacidade profissionais. Segundo, ele es- 

timula uma resistencia, relativamente forte e generalizada, contra o 

aproveitamento do negro e do mulato em "postos importantes" ou 

em cargos de chefia, diregao e lideranga. Terceiro, ele alimenta, de 

varias formas, a politica de "deixar o negro ir ate certo ponto". Em 

conseqiiencia, os que conseguem impor e concretizar suas aspiragoes 

profissionais, esbarram com limitagoes de outra ordem, que restrin- 

gem, inapelavelmente, sua area de competigao ocupacional. Essa 

politica e tao conhecida que o proprio "negro" sabe, de antemSo. 

"ate onde podera ir". Um escriturario negro, que estava em vias 

de ser promovido a chefe de almoxarifado, por exemplo, declarou ao 

entrevistador: "Sei entretanto que acima dessa posigao nao vou. Pa- 
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ra melhorar, precisarei mudar de empregador". Quarto, ele faculta 

em situagoes que a competigao entre o "negro" e o "branco" tende a 

favorecer os designios do primeiro, o recurso tacito a procedimentos 

localizados fora das regras do jogo. Comumente, as praticas utiliza- 

das consistem em "fazer onda", "em difamar" a pessoa visada e "em 
abrir o jogo", deixando emergir as hostilidades latentes. fisses pro- 

cedimentos nao sao considerados desleais, pelos "brancos", so sendo 

taxados de "sujeira" e desaprovados quando os agentes nao sabem 

dosa-los, mantendo-os num terreno aparentemente impessoal. Des- 

se modo, o "branco" recusa-se a compartilhar com o "negro" as ga- 
rantias socio-economicas, conferidas pela profissionalizagao e pela 

livre competigao ocupacional, sem arriscar-se a envolver-se, de ma- 
neira inevitavel e devastadora, em conflitos economicos de fundo ra- 

cial. 

As outras tres fontes dinamicas de dificuldades estruturais co- 

locam o proprio "negro" no centro do palco, levando-o a fomecer 

munigoes ao "branco", mais ou menos predisposto a tirar partido das 

evidencias que justificam seus estereotipos negatives e as raciona- 

lizagoes correspondentes. O "negro" nao escolheu a escravidao nem 
submergiu na economia de subsistencia ou nas esferas marginals do 
trabalho livre por sua vontade. No entanto, ele tern de pagar um 

alto prego por essas origens, na medida em que o sistema de traba- 
lho livre funciona de forma inexoravel, expondo a todos, "negros" e 
"brancos", aos mecanismos economicos e aos processes competitivos 

da organizagao capitalista das relagoes de produgao. Como a "popu- 

lagao de cor" e incessantemente ampliada e renovada por migragoes 

internas, seus dilemas, a este respeito, sao como a cabega da medusa, 

Mai certos segmentos de uma geragao comegam a ajustar-se aos me- 
canismos adaptativos e integrativos da economia capitalista numa 

sociedade urbana, outros segmentos da mesma geragao ou de outras 

geragoes surgem a tona, com as mesmas inconsistencias e insuficien- 

cias socio-culturais. Os dilemas se refazem, em circulos concentri- 

cos, voltando-se, constantemente, ao ponto de partida inicial. Isso 

nao impede que parcelas crescentes da "populagao de cor" criem 
seu nicho na grande metropole, Mas, suscita o problema do desajus- 

tamento ao trabalho como uma realidade permanente. 

As conseqiiencias das limitagoes introduzidas pela socializagao 

previa insuficiente sao notorias e tern sido focalizadas pelos meca- 
nismos de reagao societaria do "meio negro" (16). Elas reduzem, in- 

disfargavelmente, as oportunidades do grosso dos "trabalhadores ne- 
gros", confinando-os ao teto dos "servigos de pretos" e alinhando-os 

em torno de ajustamento improprios a economia capitalista e a so- 

(16) — Veja-se, acima, o capitulo sobre os movimentos socials no "meio negro"- 
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ciedade urbana. Esta claro que sentimentos de seguranga e disposi- 

goes competitivas estaveis requerem envolvimento na estrutura ocu- 

pacional e socializagao pela experiencia, ou seja, pelo trabalho. O 

"negro" so teve acesso tardio e precario a essa oportunidade. For is- 

so, nem sempre domina (e raramente domina com pericia) as tecni- 

cas sociais do trabalho livre e da empresa moderna, sendo variavel- 

mente icapaz de ajustar-se, plenamente, aos papeis sociais do opera- 

rio, do empresario, do profissional liberal, do comprador e do ven- 

dedor, do administrador, etc.. Doutro lado, falta-lhe, de modo acen- 

tuado, adestramento para desempenhar ocupagoes que foram ou ain- 

da sao monopolizadas pelos "brancos". Essas circunstancias sao res- 

ponsaveis por uma tendencia, muito generalizada, a elaboragao de 

um horioznte cultural artificial e a uma visao deformada da apren- 

dizagem. Aqui, e o individuo que se apresenta como apto para o 

servigo de carpinteiro ou de pedreiro, porque penaa que e simples 

mane jar o serrote, o martelo e os pregos, a pa, a picareta, a colher 

e a desempenadeira; ali, e o individuo que, apos curta aprendizagem, 

ja se acredita oficial, "especialista competente" e "apto para qual- 

quer servigo no ramo"; acola, e o individuo que se langa, com pre- 

pare precario e limitada experiencia, a cargos que "estejam a altura 

de sua situagao"; etc.. Essa falsificagao da consciencia do trabaflha- 

dor livre e essa simplificagao dos mecanismos da competigao econo- 

mica nao afetam somente o "negro"- Elas atingem, mais ou menos, to- 

das as levas de trabalhadores que arcam com o onus de uma heranga 

socio-cultural rustica. Mas, o negro e o mulato constituem uma vi- 

tima especial. Na medida em que a cor os compele a explorar com 

ansiedade as evidencias externas e as compensagoes materials ou 

morais da posigao social, eles sao mais propensos a teimar nessa cor- 

rida de obstaculos, cuja regra consiste em "por o carro adiante dos 

bois". Dai advem desajustamentos ocupacionais sistematicos e de- 

silusoes persistentes que corroem e laceram, com o tempo, suas dis- 

posigoes construtivas para o trabalho e a competigao profissional. 

Alem dessa propensao de carater geral, existem outras manifesta- 

goes negativas frequentes, mas circunscritas, da falta de socializagao 

previa. A mais fiagrante diz respeito a disparidade ocupacional e 

competitiva face ao "branco". A chamada "falta de qualificagoes 

minimas para o emprego" opera nesse nivel, ceifando em massa os 

que tentam passar dos "servigos de pretos" para "um trabalho me- 

Ihor". Assim, o gerente de uma loja declarou ao entrevistador: "Pa- 

ra admissao, fazemos exame de aritmetica e este fato as elimina [as 

"candidatas de cor"]. O grande niimero de pessoas que nos procuram 

sao empregadas domesticas, que nao sabem somar" (17). Outra ma- 

(17) — Omitimos outros exemplos, por nos parecerem desnecessarios. 
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nifestagao freqiiente relaciona-se com o apego a ajustamentos inade- 
quados a organizaQao do trabalho assalariado. A seguinte ilustragao 

e tipica. Um mestre (de carpintaria) foi procurado por um jovem 
negro, file precisava de um ajudante e tentou aproveita-lo. "Per- 

guntei para ele se sabia pegar num martelo e pregar pregos. Me dis- 
se que sim. Comegou a trabalhar no mesmo dia. Ja no dia seguinte, 

de manha, chegou as sete e meia [com meia hora de atraso], e foi 

subindo as escadas no mole. No dia seguinte atrasou mais. Eu cha- 
mei a atengao dele: "Ei, rapaz! Se voce quer aprender e trabalhar, 
assim voce nao vai longe!" file logo me respondeu: "Se quiser, e as- 

sim.r Eu nao sou escravo de ninguem! Se nao ta satisfeito, passe as 

conta". O informante despediu-o imediatamente (18). For fim, deve- 
se levar em conta toda uma serie de manifestagoes que se vinculam 

aos conteudos do horizonte cultural rustic© ou ao padrao tradiciona- 
lista de relagoes com o "branco". Quanto aos conteudos do horizon- 

te cultural rustico, tres efeitos merecem ser considerados. Primeiro, 

a inexistencia parcial ou total de habilidade para perceber e apro- 
veitar as oportunidades de trabalho, existentes em um meio urbano 

em crescimento. Segundo, o apego a niveis de aspiragao profissional 

demasiado estreitos e pouco compensadores, os quais restringem se- 

riamente as potencialidades competitivas do "trabalhador negro". 
Terceiro, a propensao dos pais a estimular os filhos a terem "preten- 

soes modestas" e a fazerem escolhas ocupacionais "de acordo com 

a situagao da gente". Atitudes e comportamento dessa natureza con- 

correm para manter o negro e o mulato presos ao universe rustico, 

de que foram extraidos. Elas nao constituem uma peculiaridade, pois 

o mesmo sucede com os "trabalhadores brancos" vinculados ao mun- 

do rural. Acontece, porem, que essas manifestagoes, quando se obje- 
tivam, nao vem sozinhas. Elas emergem em conexao com uma imagem 

do "branco" construida na era senhorial. O que quer dizer que elas 
trazem a tona, aqui e ali, a ideia de que "certos empregos nao sao 

para o nosso bico", como se ainda prevalecesse o monopolio das ocu- 

pagoes estrategicas pelo "branco". 

Os efeitos reativos da situagao social de existencia prejudicam, 

variavelmente, tanto os "negros" que ainda vivem em condigoes ano- 
micas, quanto os que contam com a protegao da vida social organiza- 

da. Ainda assim, os que se acham na primeira situagao sofrem, de 

maneira destrutiva, a desvantagem de nao contarem com os suportes 
sociais indispensaveis para a escolarizagao, a aquisigao de uma profis- 

sao, a conquista de um emprego "com perspectivas" e a competigao 

profissional ulterior. Os que se encontram na segunda situagao des- 

(18) — Outras ilustra^oes foram omitidas, por parecerem dispens^veis. 
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frutam, em regra, dessas garantias sociais, como os "brancos". Ape- 

nas, o temor de perda de estatus ou o medo de que os filhos nao 

saibam enfrentar as manifestagoes do "preconceito de cor" condu- 

zem, de modo freqiiente, a estimulos que circunscrevem, demasiada- 

mente, os niveis de aspiragSo ocupacional ao terreno conquistado. 

Acima dessas tendencias, tres pontos exigem referenda. Primeiro, o 

"meio negro" ainda nao absorveu, compactamente, as tecnicas so- 

dais da sociedade indusiva. Por isso, nao domina (ou domina pre- 

cariamente) os meios dispomveis para corrigir os efeitos e as causas 

do desajustamento profissional, da deformagao ou da simplificagao 

dos niveis de aspiragao ocupadonal, etc., Segundo, ele nao e suficien- 

temente diferenciado e integrado para oferecer alternativas aos de- 

sajustamentos ou limitagoes, impostos pelas "barreiras de cor". Dou- 

tro lado, tambem nao comporta estatus, papeis e mecanismos sociais 

que organizem melhor e em bases mais equitativas a participagao 

das diferentes geragoes nas oportunidades ocupacionais oferecidas pe- 

la sociedade inclusiva. Terceiro, o nivel medio de renda dos diversos 

estratos da "populagao de cor" e demasiado baixo para assegurar um 

aproveitamento estrategico otimo das oportunidades ocupacionais, 

mesmo entre aqueles que se revelam capazes de discerni-los. O nosso 

levantamento mostrou que, ate em profissoes modestas, pessoas plena- 

mente ajustadas as ocupagoes, veem-se na contingencia de troca-las. 

De um lado, o empenho de persistir em certo ramo, porque "gosto da 

profissao"; de outro, o fatal "nao da pra viver". O drama e ainda 

pior nos estratos mais altos. Na medida em que a "classe media de 

cor" nao desfruta de uma situagao socio-economica real de classe me- 

dia, ela nao tern elementos para garantir continuidade de posigao 

social atraves da sucessao das geragoes. Por conseguinte, dispoe de 

recursos pouco apropriados para assegurar aos filhos condigoes ini- 

ciais vantajosas de participagao das oportunidades ocupacionais exis- 

tentes. 

Os efeitos compulsives do "complexo" (19) interferem nos ajus- 

tamentos ocupacionais do negro e do mulato em tres diregoes distin- 

tas. Primeiro, ele suscita um temor intenso de rejeigao por causa da 

cor. Os resultados das entrevistas sugeriram que esse temor pode ser 

vencido, com relativa facilidade, nas etapas iniciais da carreira e nao 

prejudica, de forma alguma, o aproveitamento de oportunidades 

ocupacionais em que a aceitagao do "trabalhador negro" e tradicional- 

mente segura. file provoca medo de frustragao a partir do momento 

em que se difine, dinamicamente, um estado de concorrencia com o 

(19) — Conforme ja mencionamos, o "complexo" € descrito, no "meio negro", 
como a totalidade de reagoes perceptivas, cognitivas e de defesa do ego 
diante de manifestagoes reals ou presumldas do "preconceito de c6r". 
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"branco" por posigoes ocupacionais mais ou menos vantajosas. Af, 

a tendencia dominante consiste em encarar os exitos porventura ob- 
tidos como uma compensagao satisfatoria. Sentindo-se numa "posi- 

<jao segura" (como profissional ou como sub-chefe de secgao ou de 
divisao de uma empresa, por exemplo), as pesoas preferem conten- 

tar-se "com o que tern" e desistem de lutar por novas promogoes. A 
natureza deste efeito psico-social parece bem clara. Ela restringe, 

espontaneamente, o nivel de competigao economjica e profissional com 

o "branco". Doutro lado, o mesmo "complexo" estimula atitudes e 

comportamentos "retraidos", pelos quais os indivlduos se isolam vo- 

luntaria ou involuntariamente, do convivio freqiiente com "brancos" 

de maior prestigio social. Esta conexao tambem interfere no padrao 
de cafreira do negro e do mulato. Em regra, em nlveis mais ou menos 

altos de competigao economica e profissional, eles deixam de contar 
com circulos de relagoes sociais que sirvam de suporte para a concre- 

tizagao de suas aspiragoes ocupacionais. Segundo, ha uma especie de 

folclore das manifestagoes do "preconceito de cor". As noticias de 
rejeigoes, suposta ou realmente provocadas pela cor, circulam e se 

propagam com relativa rapidez. Se se acumulam evidencias de que 

determinadas firmas rejeitam os "candidates de cor" de forma siste- 

matica, elas "criam fama". Aos poucos, elas deixam de ser procura- 

das por estes candidates. O chefe da secgao de pessoal de uma fa- 
brica, que restringia a aceitagao de "trabalhadores de cor" aos "ser- 

vigos de pretos", por determinagdes da diregao, confirmou essa ten- 

dencia, "Assim, disse-nos, ja nao e mais muito freqiiente pessoas de 
cor aparecerem a procura de emprego". Alem disso, as experiencias 

negativas das pessoas rejeitadas pela cor encontram ampla divulgagao 

no "meio negro", pelos "falatorios" que se propagam como se tivessem 
um multiplicador. Os parentes, amigos, "vizinhos chegados" e co- 

nhecidos ficam sabendo das experiencias dolorosas "em primeira mao"; 

eles contam as ocorrencias, por sua vez, a seus parentes, amigos, 
"vizinhos mais chegados" e conhecidos; e assim por diante. O resul- 

tado disso tudo e que os jovens, em inicio de carreira ou em luta por 
auto-afirmagao em "posigoes melhores", sao colhidos por uma "onda" 

contraditoria de boatos. Muitas vezes, este ou aquele jovem sequer 

"acredita na existencia do preconceito". Sabe por "ouvir falar", mas 
pensa que sao "historias dos outros". Se sobrevem algum contratem- 

po em sua propria vida, e se se repetem algumas "decepgoes", termina 
por aderir ao clima de opiniao existente. Em regra, sob esta pres- 

sSo desmoralizadora, os jovens "desanimam" e, com freqiiencia, con- 
tentam-se com posigoes subaltermas, que ficam "abaixo de sua capa- 

cidade profissional" ou refluem para a area segura dos empregos em 

que o "preto" nao sofre restrigoes. As duas conexoes apontadas con- 
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tribuem para tomar as ambigoes ocupacionais do negro e do mulato 

multo vulneraveis, limitando seriamente tanto seus mveis de aspira- 

gao profisional, quanto seus padroes de carreira. Terceiro, as rejei- 

goes "por causa da cor", reais ou imaginarias, provocam auto-comi- 

seragao e reagoes compensatorias que alimentam auto-complacencia 

e avaliagoes irrealistas, como tecnicas de defesa do equilibrio do ego. 

£:sses mecanismos psicologicos reativos sao uteis ao negro e ao mula- 

to, porque permitem manipular explicagoes exteriores como "causas" 

dos malogros nas tentativas de "obter emprego" ou de "alcangar pro- 

mogoes merecidas". Atribuindo os insucessos ao "preconceito de cor", 

os individuos seguem avante. No en tanto, em prejuizo real de sua 

capacidade de auto-aperfeigoamento e, portanto, de competigao pro- 

fissional. Uma boa parcela da "populagao de cor" ja descobriu esse 

fato, insistindo que, independentemente dos motives aparentes das 

rejeigoes, o ^'negro" precisa indagar se e competente ou nao e tem 

de cuidar do seu aprimoramento constante no campo de atividades 

em que estiver. A maioria ainda nao compartilha dessa corrente de 

opiniao e utiliza os mecanismos de defesa do ego como um para-raios. 

E evidente que esse mecanismo opera como uma fonte invisivel e 

nao-neutralizavel de degradagao permanente da capacidade de com- 

petigao ocupacional e profissional do negro e do mulato. 

O conformismo, por fimi, apresenta-se sob varias formas. Como 

parte da heranga cultural do passado rustico, ele ainda afeta uma par- 

cela importante da "populagao de cor". Nesses circulos, ele incentiva 

ajustamentos ocupacioais pouco vantajosos, delimitando o teto me- 

dlo de aspiragoes em tomo do que, no consenso dos "brancos", se de- 

finem os "servigos de pretos" ou os empregos "ate onde eles podem 

chegar". Existe uma segunda especie de conformismo, que nasce 

de "ser judiado", de fazer-se na "escola das decepgoes". Nesse rol se 

inclui, a julgar pelos resultados de nossos questionarios (20), a qua- 

se totalidade dos trabalhadores negros e mulatos. Sao pessoas que re- 

petem, desanimadamente, vari antes destas respostas tipicas: "Traba- 

Iho porque preciso. Mas que o sujeito e humilhado aqui e"; "Tenho 

de ficar neste emprego. Nao tenho outro remedio. Mas detesto o meu 

trabalho". Ha outra manifestagao de conformismo, bem mais com- 

plexa. Ela afeta os que logram exitos relatives em seus projetos de 

carreira. Com freqiiencia, atingidas as posigoes ocupacionais visadas, 

em vez de se afirmarem em termos dos padroes competitivos vigen- 

tes, os individuos tentam acumular prestigio pelo carater exemplar 

de sua capacidade de realizagao profissional. Dal resulta uma grande 

admiragao dos patroes, dos chefes, dos subordinados e dos colegas; 

(20) — Especialmente, atrav^s das pistas abertas pelas contradicoes entre as 
profissoes exercidas e as profissoes ideals, indicadas acima. 



e, em conseqiiencia, o tipo de "prestigio" pretendido. Analisando-se 
esses casos, todavia, descobre-se algo fundamental: os criterios de 

auto-realizagao empregados possuem teor artesanal e colidem, varia- 

velmente, com as exigencias da situagao numa sociedade competitiva. 
Os individuos alcangam os objetivos imediatos mas prejudicam, ir- 

remediavelmente, a carreira a longo termo. Logo se implanta a con- 

vicgao de que "fulano e excelente para o trabalho que esta fazendo. 
Infelizmente, nao serve para outra coisa" ou, a avaliagao, altemati- 

va mais cruel e generalizada, de que "o negro so serve para o trabalho 

de rotina". Essas constatagoes, confinadas ao essencial, insinuam co- 
mo o conformismo, em quaisquer de suas facetas, implanta-se como 

uma fonte de limitagoes tanto na definigao dos niveis de aspiragao 

ocupacional, quanto na mlanipulagao pratica dos padroes de ajusta- 

mento ocupacional e de auto-realizagao profissional. O conformis- 

mo, nascido de diferentes motivagoes psico-sociais e socio-culturais, 
impede a mobilizagao conveniente, pelo negro e pelo mulato, das tec- 

nicas sociais de competigao ocupacional e profissional requeridas pe- 
la sociedade inclusiva. 

Contudo, ao lado desses fatores e efeitos adversos, subsistem ou- 

tras influencias, que concorrem para ajustar o "trabalhador negro'T 

aos requisites estruturais e dinamicos da ordem social competitiva. 
A rapida expansao economica, iniciada em, fins de 1939, afetou pro- 

fundamente a composigao e a organizagao do nosso sistema de traba- 
lho. Ainda que as oportunidades emergentes nao beneficiassem "ne- 

gros" e "brancos" nas mesmas proporgoes, vastos setores da "popula- 

gao de cor" conseguiram alterar profundamente sua posigao no mer- 

cado de trabalho. Sob este aspecto, interessam-nos, principalmente, 

tr^s alteragoes basicas. A escassez generalizada de mao-de-obra pro- 
duziu forte pressao quantitativa, particularmente importante para os 
estratos da populagao que se achavam na periferia do sistema de traba- 

lho capitalista. Nao so surgiram oportunidades de emprego em massa e 

perspectivas de trabalho permanente; como ocorreu uma revalori- 

zagao economica e social dos seryigos que antigamente caiam na ca- 

tegoria de "empregos de negros". Gragas a estas circunstancias, mo- 

dificaram-se as avaliagoes imperantes sobre o trabalho manual e sua 

significagao para a dignidade da pessoa. For fim, atingira-se um pon- 

to de partida que permitia ao "negro" ajustar-se as ocupagoes que 
estava em condigoes de preencher, sem ferir suscetibilidades res- 

peitaveis — antes, valorizando-se economica e socialmente. Essa ex- 

plosao quantitativa teve importancia marcante em varias diregdes. 

Ela propiciou uma reabsorgao rapida do negro e do mulato em servi- 
gos de que foram expulsos, no sisterua de trabalho artesanal, em vir- 

tude da concorrencia dos imigrantes. Assim, multiplicaram-se as 
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oportunidades de trabalho que se ofereciam nas construgoes (como 

pedreiros e serventes de pedreiro, mais intensamente; mas, tambem 

como empreiteiros, pintores, carpinteiros, encanadores, eletricistas, 

etc.), nas oficinas mecanicas, nas carpintarias e marcenarias, nas ta- 
pegarias, nos agougues, etc.. Ao mesmo tempo, ao lado dos "servigos 

brutos", apareceram oportunidades de trabalho que abriam as portas 

das fabricas e dos escritorios para o "trabalhador negro". Varies che- 

fes de secgao de pessoal informaram que essa iniciativa tern sido re- 

gulada pelas relagoes entre a oferta e a procura de trabalho. Onde 

"nao tern outro remedio", apelam para ela, de boa ou ma vontade. 

No conjunto, os efeitos da pressao quantitativa foram de especial sig- 

nificagao para a "mulher negra". Na crise do antigo sistema de tra- 

balho ela foi mais protegida que o homem. Em compensagao, ficou 

praticamente encravada nos servigos domesticos. A escassez de mao- 

de-obra favoreceu o inicio de sua liberagao desse jugo invislvel. Aos 

poucos, ela ganhou novas oportunidades no setor artesanal (como 

costureira, bordadeira, na encadernagao de livros, etc.) e galgou no- 

vos postos, nas fabricas, nas lojas e nos escritorios. 

Entretanto, a expansao quantitativa correspondeu uma pressao 

qualitativa de importancia excepcional. A grande barreira, onde os 

criterios de peneiramento sofriam interferencias irracionais, nascia 

da cor. O crescimento economico compeliu muitas empresas, em to- 

das as categorias economicas, a aplicar com maior rigor tecnicas ra- 

cionais de selegao, de supervisao e de promogao do pessoal. As en- 

trevistas com administradores brancos e com empregados negros ou 

mulatos, de diversas qualificagoes, mostraram que essa alteragao equi- 

vale, para os interesses economicos e ocupacionais da "populagao de 

cor", a uma autentica revolugao. Muitas empresas so admitem a se- 

legao "candidates brancos"; outras possuem meios para solapar ou 

neutralizar os resultados favoraveis aos "candidates de cor". Nao obs- 

tante, e consideravel o avango que se deu. Nas grandes organizagoes, 

privadas ou oficiais, as tecnicas racionais de selegao, de supervisao 

e de promogao do pessoal poem enfase nas qualificagoes dos candida- 

tes e na produtividade do trabalho. A cor fica em segundo piano ou 

passa, para muitos efeitos, a ser pura e simplesmente ignorada. Gra- 

gas aos efeitos desa pressao qualitativa, o negro e o mulato encon- 

traram oportunidades especificas em servigos nos quais antes eram 

sistematicamente evitados ou repudiados, nos escritorios, nas fabri- 

cas, nos bancos, em grandes empresas comerciais, etc.. 

fosses dois tipos de efeitos se combinam. O "trabalhador negro", 

engajado na estrutura ocupacional do sistema de produgao, adquire 

novas possibilidades e incentives de se reeducar para o trabalho li- 
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vre. No comego, a aceitagao pode ser precaria, sendo admitido "ape- 

sar de nao conhecer bem a arte" (21). Aos poucos, vencem as difi- 
culdades iniciais. A partir de certo momento, surge o oficial compe- 

tente e respeitado. As transformagoes nao abrangem apenas as tecni- 

cas do corpo — o modo de usar as energias e de disciplinar os movi- 
mentos motores; elas atingem a mentalidade, o modo pelo qual o "ne- 

gro" compreende a sua posigao na sociedade, os sens direitos ou deve- 

res como trabalhador e o future dos filhos. Formam-se novas aspi- 

ragoes ocupacionais, novos padroes de carreira e um horizonte cultu- 
ral de quem esta se profissionalizando. Nao se trata, apenas, de "que- 
rer um oficio", como no passado. Trata-se de "querer chegar ao tope". 

de disputar empregos que eram parcial ou totalmente inacessfveis e 

de definir-se, profissionalmente, em termos de igualdade diante da 

"branco". 

Penetramos, aqui, na area de incentives e motivagoes sociais. Ao 

se reeducar para o sistema de trabalho livre, o "negro" repudia sua 

heranga cultural riistica e o onus que ela envolvia. Vence habitos, 
avaliagoes e comportamentos pre ou anti-capitalistas, E descobre 

uma posigao que o nivela, material e socialmente, ao "branco" — a 

que e oferecida por sua ocupagao. Nao so surge, assim^ um novo ti- 
po de folclore do negro — o folclore do exito. Mas, este folclore pro- 
duz dividendos. Os que logram realizar suas ambigoes ocupacionais, 

servem de exemplo. Outros procuram imita-lo. Difunde-se uma cons- 

ciencia de que o "negro" pode igualar o "branco" no trabalho e nos 

"servigos de responsabilidade". Os que compartilham desa conscien- 
cia ganham condigoes para desvencilhar-se da perigosa protegao 
conferida pela manipulagao do "preconceito de cor" como bode ex- 
piatorio. Deixam de explicar suas decepgoes e malogros de uma forma 

simples e procuram preparar-se, tecnica e moralmente, para a com- 

petigao integral com os "colegas brancos". Ao mesmo tempo, a con- 

quista de uma situagao de classe real insere o "negro" nas reivindi- 

cagoes de classe e nas pugnas ideologicas que dividem a sociedade. 

Embora ele ainda resista a proletarizagao e valorize simjbolos esta- 
mentais como armas de auto-afirmagao social, essa experiencia alarga 

a compreensao da igualdade diante do "branco" e fortalece suas im- 
pulsoes competitivas na esfera do trabalho. Por fim, comega a possuir 
um terreno firme sob os proprios pes. A ocupagao estavel nao ga- 

rante so uma posigao na sociedade e uma concepgao do mundo. Ela 

desehvolve os pontos de apoio estruturais e dinamicos que impediam 

o "negro" de participar, normalmente, da ordem social competitiva. 
Ja pode pensar em educar o filho. No futuro da familia. Em ter uma 

<21) — Como nos declarou um, empreiteiro, com referencia ao contrato de "tra- 
balhadores de cor" como serventes de pedreiro, como pedreiros, etc. 
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casa. Em ostentar meihor padrao de vida. E por ai afora. Eis toda 

uma cadeia de conexoes e de motivagoes, que criam e generalizam 

ideals mais ou menos solidos de ascensao social. O homem que des- 

cobre que "nao e escravo do trabalho", mas que pelo trabalho se li- 

berta e se afirma socialmente. Quando esta visao da realidade se 

configura, o "trabalhador negro" deixa de ser uma vitima do seu pas- 

sado e passa a usar o trabalho como a unica arma de que dispoe para 

realizar seus anseios de ascensao social e para impor-se ao "branco" 

de igual para igual. Aos poucos, ja nao divisa as fronteiras que se- 

param os "servigos de negros" dos "servigos de brancos". Ao con- 

trario, esforga-se para atingir estes ultimos e para veneer dentro 

deles. 

Poucos chegaram a participar desse estado de espirito. A rigor, 

as entrevistas revelaram tal seguranga somente num pugilo de inte- 

lectuais, de profisslonais liberals, de tecnicos e de llderes operarios, 

O essencial, por enquanto, nao e o niimero. Mas, as tendencias que o 

pequeno niimero deixa entrever. Neste momento, fechamos o circui- 

to historico, que abrimos nos dois primeiros capftulos. A figura do 

"negro" como trabalhador livre se prefigura como uma realidade his- 

torica. Sem deformagoes, como ele sera, em massa, provavelmente no 

future proximo. Semelhantes conclusoes poem-nos diante de uma cons- 

tatagao fundamental. O sistema capitalista foi pouco favoravel ao 

"negro" em seus primordios. Isso aconteceu, porem, nao por causa 

das limitagoes insuperaveis do "trabalhador negro". Mas, porque 

foi convertido, de escravo e de liberto, numa sorte de paria. A me- 

dida que o proprio sistema capitalista se expande e se diferencia e 

que o "trabalhador negro" encontra, dentro dele, oportunidades real- 

mente promissoras de trabalho, ele nao so sabe aproveita-las, como 

o faz de forma notoriamente construtiva. Com isso, desmente os 

que apregoavam, no fim do seculo XIX e nos principios do seculo 

XX, sua "inferioridade inata" e sua "incapacidade de adaptar-se a tec- 

nologia moderna". E prova que a Segunda Aboligao esta em curso. 

Esta se iniciou, de fato, quando o "negro" comegou a converter-se, 

sistematicamente, em trabalhador livre; e terminara quando ele tiver 

suprimido, pelo esforgo e pelos frutos do seu proprio trabalho, as 

fronteiras que separam os homens livres na sociedade de classes. 

Entrosando-se no micleo do sistema de ocupagoes da sociedade 

inclusiva, o negro e o mulato classificam-se socialmente. Passarh a 

pertencer a ordem social competitiva. Todavia, nao possuimOs ele- 

mentos que permitam discernir as proporgoes segundo as quais isso 

ocorreu ou esta ocorrendo com a "populagao de cor (22). Em es- 

(22) — Nao obstante, 6 possivel descrever o processo em questao, o que fare- 
mos na parte subseqiiente deste capitulo. 
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tudo publicado em 1938, Lowrie dividiu a sociedade paulistana em 
tres camadas: a classe superior; a classe trabalhadora; e a classe semi- 
dependente. Essa estratificagao e arbitraria, embora ressalte a di- 

ficuldade que existe para caracterizar a situa^ao de classe no setor que 

ficou mais ou menos a margein da ordem social competitiva. As des- 

cobertas de Lowrie sugerem que a "elasse baixa" ou "semi-dependen- 

te" (23) abrangia, na epoca, parte consideravel da "populagao de 
cor". Ainda nao se sabe, porem, como as recentes alteragoes da com- 

posigao e organizagao do sistema de trabalho repercutiram na estra- 

tificagao socio-economica da cidade. E claro que elas ampliaram o 

numero de negros e de mulatos que possuem uma situagao de classe. 

Doutro lado, as nossas observagoes evidenciaram duas tendencias glo- 

bais. Primeiro, uma que se associa a proletarizagao. As parcelas da 
"populagao de cor" que lograram classificar-se socialmente, em sua 

quase totalidade, cabem nessa categoria (24). Segundo, outra que 

se vincula a ascensao do negro e do mulato a ocupagoes ou profis- 

soes cujo nivel de renda asseguram um padrao de vida e prestigio so- 
cial mais ou menos caracteristicos das classes medias da sociedade 

mclusiva. A nossa experiencia demonstrou que esta tendencia afeta 
um numero muito reduzido de pessoas. Alem disso, existem casos 

esporadicos de "individuos de cor" e de "familias negras" de fato per- 

tencentes aos estratos superiores do sistema. 

Interessam-nos, de perto, as duas tendencias globais. Elas indicam 

que o "negro" esta sendo absorvido pela sociedade de classes, pari- 

passu a sua conversao em trabalhador livre. Por enquanto, e impos- 

sivel tragar limites precisos, que permitam caracterizar morfologi- 

camente o processo. O proprio "negro" mascara as diferengas entre 
os dois estratos. A importancia da classificagao social, em si mesma, 

e tao grande, que todos os sacriflcios sao justificados, desde que eles 

rendam em prestigio social, efetivo ou aparente. Por isso, uma boa 

cozinheira, com alta remuneragao, pode ostentar um padrao de vi- 

da equivalente ao de um jornalista ou de um advogado "negros". 

No consenso da "populagao de cor", as evidencias extemas de estatus 

contam como expressoes reais. Os individuos sao considerados "ri- 

cos" e em "situagao de prestigio", o que cria elites heterogeneas e uma 

"classe media" de feigoes indecisas. Ela se caracteriza muito menos 
pela renda real e pela posigao na estrutura de pcder da sociedade 

(23) — Samuel H. Lowrie "Origem da Populagao da Cidade de Sao Paulo e Di- 
ferenciagao das Classes Socials", Revista do Arquivo Municipal, Ano IV 
— Vol. XLIII, Janeiro de 1938, pp. 195-212. 

(24) — Esta claro que a classificagao no estrato inferior da sociedade de clas- 
ses constitui um fenSmeno de mobilidade social vertical. O sistema de 
refer§ncia empregado por Lowrie sublinha Ssse fato; pois estariamos dian- 
te da passagem da "classe semi-dependente" para a "classe trabalhadora". 
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inclusiva, que pelo estilo de vida. fiste e marcado por uma etiqueta 

elaborada e por refinamentos que propendem, intecionalmente, pa- 

ra modelos aristocraticos, de cunho estamental (25). 

Como a "posigao social" constitui o verdadeiro pesadelo das "clas- 

ses medias de cor", aos fenomenos de estratificagao social apontados 

correspondem alteragoes patentes na convivencia com os "brancos" 

ou com os demais componentes do "meio negro". Esbogam-se, pela 

primeira vez, tendencias a concentrar a interagao racial nos estra- 

tos da "populagao branca" do mesmo nivel social. Se essas tendencias 

tivessem vingado e se fortalecido, poder-se-ia admitir que a revolugao 

ocupacional, em curso, estaria contribuindo, de fato, para modificar 

a propria estrutura do nosso sistema de rela^oes raciais. No entanto, 

nao parece evidente que isso esteja ocorrendo em escala significati- 

va. Os dados sobre o intercasamento, relatives a 1961, por exemplo, 

indicam que ainda prevalecem os velhos padroes de escolha dos con- 

juges (veja-se Quadro 23). Os casamentos mais freqiientes realizam- 

se dentro do mesmo grupo de cor (97,74% entre "brancos" e "bran- 

cas"; 68,28% entre "pardos" e "pardas"; 64,28% entre "pretos" e "pre- 

tas"); sao reduzidos os casamentos de "brancos" com1 "pardos" e "pre- 

tos" (1,75% e 0,27%, respectivamente); e os casamentos de "pardos" 

e "pretos" obedecem as conhecidas lirihas de valorizagao e de resis- 

tencia das cores ("pardos": com "brancas" — 25,79% e com "pretas" 

— 5,85%; "pretos": com "brancas" — 10,82% e com "pardas" — 

24,76%). Os dados colhidos pelas entrevistas e pela observagao dire- 

ta completam esse quadro. Apenas esporadicamente surpreendemos 

situagoes de convivencia inter-racial, de carater permanente, entre 

familias dos mesmos niveis sociais pertencentes a grupos de cor di- 

versos. Alias, no consenso da "populagao de cor", so o "branco" de 

posigao social inferior revela alguma propensao para aceitar formas 

mais ou menos estreitas de convivencia com os componentes da "clas- 

se media de cor". f3stes, por sua vez. refreiam tais relagoes, princi- 

palmente quando possuem situagao de classe media real. Entao, nao 

valorizam o "branco" em si mesmo. Mas, o nivol social em que se 

encontre. Tudo isso sugere que entramos numa fase incipiente de 

transigao, na qual estao se desorganisando, intensamente, as antigas 

formas de convivencia inter-racial. Contudo, as anibigiiidades e a 

falta de vitalidade socio-economica dos estratos mais elevados, que 

estao emergindo na "populagao de cor", nao favorecem as expectati- 

vas de classificagao social, no seio de outros estratos da sociedade in- 

clusiva, dos segmentos em ascensao social dessa populagao. Em par- 

ticular, no consenso dos "brancos" (principalmente dos pertencentes 

aos niveis mais elevados da "classe baixa" e as classes "media" ou 

(25) — Os aspectos dinamicos da situagao apontada serao caracterizados adiante. 
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"alta"), os exitos socio-economicos do negro e do mulato sao enca- 

rados e definidos como simples indices de que o "preto esta melhoran- 

do de vida". O que quer dizer que ainda existe forte relutancia, nes- 

ses circulos, em aceitar os referidos estratos da "populagao de cor" 

como parte integrante dos seus proprios niveis sociais. 

For conseguinte, os criterios subjetivos de auto-avaliagao so- 

cial, perfilhados pelos negros e mulatos em ascensao, so recebem fran- 

co reconhecimento na "populagao de cor" e, ainda assim, como algo 

legitimo e indiscutivel, apenas por aqueles que se identificam co- 

mo a elite ou a alta sociedade dessa populagao. Gragas ao isolamento 

relativo dessas pessoas, a sua propensao para extrair dividendos de 

seu prestigio social real ou aparente e a sociabilidade propria do "ho- 

mem de cor", os diversos grupos que compoem tal elite desenvolvem 

um estilo de vida peculiar, em comparagao com os outros estratos 

da sociedade inclusiva. As diversas associagoes, recreativas ou cul- 

turais, realizam uma atividade relativamente intensa, que poe as 

familias desses circulos em contacto freqiiente e propicia as ge- 

ragoes ascendentes amplas oportunidades de interagao dentro do seu 

"nivel social". Nas conclusoes de um estudo de caso, o pesquisador 

ressaltou esses aspectos: "O setor onde pode ser sentida mais intensa- 

mente uma vida social entre os negros e nos bailes. A classe media 

tern seus clubes de danga (26), onde a preocupagao maxima e oferecer 

aos associados um ambiente "decente", que as mogas de familias pos- 

sam freqiientar. Fora disso, a classe media realiza um intense movi- 

mento de visitas, gostando de dar almogos e jantares aos parentes e 

amigos. No grupo intelectual, este fato e bastante notavel" (27). Em al- 

gumas ocasioes, certas associagoes fazem programagoes mais ambi- 

ciosas (de exibigao artistica ou com fins recreativos e culturais). 

Raramente, porem, essas programagoes congregam todos os circulos 

da alta sociedade negra e quase nunca repercutem nos demais seg- 

mentos da sociedade inclusiva. Em conseqiiencia, a visibilidade do seu 

estilo requintado, conspicuo e "aristocratico" de vida e praticamente 

nula, ultra-muros. Isso faz com que os proventos da classificagao 

social, tao ricos de dividendos no in group, contribuam muito pou- 

co (e de maneira fragmentaria), para m,odificar a definigao predomi- 

nante do negro e do mulato, a qual associa a cor a uma condigao social 

duvidosa: em regra, "baixa" e "dependente". 

2) A Ascensao Social do Negro e do Mulato: 

A analise precendente leva-nos a uma conclusao basica. A aqui- 

sigao e a melhoria paulatinas de meios estaveis de ganho tendem a 

(26) — Suprimimos a enumeragao dos clubes por motivos obvios. 
(27) — Trecho de um estudo de caso elaborado por Renato Jardim Moreira. 
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criar condi^oes favoraveis a absorgao do negro e do mulato na or- 
dem social competitiva. Aos poucos, ambos deixam de ficar a margem 

da vida social organizada e logram classificar-se no sistema vigente 

de classes sociais. ^sse fenomeno seria destituido de maior interes- 

se sociologico, pois nao se traduz, pelas aparencias, em alteragoes 
radicals na posigao social do "negro", fiste continua ser "pobre", a 

concentrar-se em ocupagoes mal remumeradas e de pouco ou nenhum 

prestigio e a fornecer ralas elites, mais ou menos isoladas e fechadas, 

como no passado. No entanto, o referido fenomeno constitui uma 

manifestagao pura de mobilidade social vertical e possui enorme 

importancia sociologica. file evidencia nao so como estao se trans- 

formando as reagoes da "populagao de cor" a ordem social compe- 
titiva; demonstra, tambem, como se manifestam as propensoes desta 

em tomar-se aberta as impulsoes de ascensao social de uma catego- 

ria racial que ficara a margem de nossa "revolugao burguesa". Ao 

que parece, tendem a diluir-se ou a desaperecer, pelo menos no m- 

vel da proletarizagao, certas barreiras que impediam ou dificultavam 

a classificagao social do negro e do mulato. files podem, por fim, lan- 
gar-se no mercado de trabalho e escolher entre algumas altemativas 
compensadoras de profissionalizagao. Por pouco que isso parega, 

em termos sociologicos estamos diante de uma tendencia bem defi- 

nida. A medida que ela se concretiza, o "negro" supera, gragas ao 
seu esforgo, a antiga situagao de pauperismo e de anomia social, dei- 
xando de ser um marginal (em relagao ao regime de trabalho) e um 

dependente (em face do sistema de classificagao social). Como acon- 

tece com outros segmentos demograficos do nosso pais, que estao 

sendo arrancados da desocupagao disfargada ou sistematica, sob a 

pressao do crescimento economico, comega a inserir-se, com certa 

regularidade, no padrao de vida dos grupos urbano-industriais da 

sociedade brasileira. As unicas diferengas relevantes, a respeito, pro- 

cedem da cor (com suas polarizagoes socio-economicas e psico-so- 
ciais) e do fato de pertencer a contingentes desocupados ou semi- 

ocupados que se aninhavam, com freqiiencia, dentro dos micleos ur- 

banos. 

Diante do contexto historico-social ja caracterizado, parece 6b- 
vio que o estudo do fenomeno nos interessa, estreitamente, por causa 

de duas razoes. De um lado, para saber-se como o "negro" esta se 
comportando diante das oportunidades crescentes de participagao 
economica e cultural da vida social ativa; ele precisava veneer a 
adversidade, a si proprio e a resistencia do "branco" para langar-se 

na torrente social. De outro, para determinar-se, indiretamente, o 
grau de intensidade com que os efeitos espontaneos da expansao da 
ordem social competitiva tendem a contribuir para a democratiza- 
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Cao das relagoes raciais no Brasil (28). 6 precise que se tenha em 

mente que a mobilidade social nao constitui, em si mesma, Indice 

da inexistencia de preconceito e de discriminacao raciais. Alem dis- 

so, na situagao que nos compete investigar, surpreendemos as condi- 

^oes e os efeitos dos mecanismos sociais de ascensao de uma catego- 

ria racial no momento mesmo em que entra em crise final todo um 

sistema de dominagao racial. Portanto, sera normal que o lodo su- 

ba a tona. O que antes podia ser dissimulado ou encoberto, precisa 

vir a luz, para elevar-se a esfera da consciencia, da discussao e da 

critica. Nenhuma coletividade deve envergonhar-se desses fatos. Os 

hom^ns nao possuem outros meios para expungir-se dos erros do pas- 

sado e aperfeigoar a propria organizagao da sociedade. Lamentavel 

seria esconder e ignorar fatos dessa natureza, a pretexto de resguar- 

dar-se a "inviolabilidade dos costumes", os "valores centrais da cul- 

tura" ou "a inteireza moral dos antepassados". Dai nao resultaria outra 

coisa senao a perpetuagao farisaica de iniquidades sociais, plenamente 

reconheciveis e retificaveis. 

Na presente exposigao, iremos utilizar, predominantemente, da- 

dos coligidos pela pesquisa de campo realizada em 1951. Aqui e 

ali, eles foram, excepcionalmente, suplementados por informagoes le- 

vantadas anteriormente, entre 1940 e 1949, seja por antigos alunos 

do professor Roger Bastide ou por este nxesmo, seja pelo proprio 

autor e por seus alunos, sempre a pedido ou por indicagao do ilus- 

tre mestre frances (29). Nesta parte do trabalho, concentramos a 

analise nos seguintes aspectos dos fenomenos considerados: 1.°) in- 

centivos e requisites psico-sociais da ascensao social do negro e do 

mulato; 2°) barreiras a ascensao social ou ao reconhecimento de es- 

tatus do negro e do mulato; 3.°) tecnicas de ascensao social ou de 

consolidagao do estatus, exploradas pelo negro e pelo mulato; 4.°) 

(28) —' Na literatura sociologica brasileira (ou concernente ao Brasil) o leitor 
encontrar^i outros tipos de abordagem do fendmeno. Consulte-se, especial- 
mente, Gilberto Freyre, Sobrados e Mucambos, op. cit., vol. 3.°, cap. XI; 
Donald Pierson, Brancos e Pretos na Bahia, Companhia Editora Nacional, 
Sao Paulo, 1945, parte IV; e Charles Wagley (org.) Races et Classes dans 
le Bresil Rural, UNESCO, Paris, s. d. (que pretende estender a validade 
das interpretagdes de Pierson); Fernando de Azevedo, A Cultura Brasileira, 
2a. edicao, Companhia Editdra Nacional, Sao Paulo, 1944 (Parte I, Cap. 
1); Thales de Azevedo, Les Elites de Couleur dans une Ville Bresilienne, 
UNESCO, Paris, 1953, passim; L. A. da Costa Pinto, O Negro no Rio de 
Janeiro, op. cit., Parte Segunda; Fernando Henrique Cardoso e OctAvio 
lanni, Cdr e Mobilidade Social em Floriandpolis, op. cit., passim; com 
referenda a Sao Paulo: as anAlises de Roger Bastide sdbre os efeitos da 
ascensao do negro e do mulato na atualizagao e fortalecimento do pre- 
conceito de cdr (cf. R. Bastide e F. Fernandes, Brancos e Negros em Sao 
Paulo, op. cit., caps. Ill e IV e, especialmente, Sociologle du Brdsil, op. 
cit., em que antecipa a divulgagao de alguns resultados de nossa pesquisa). 

(29) — A mesma ponderagao deverA ser tlda em mente em relagao h proce- 
ddncia dos dados do capftulo seguinte. 
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efeitos psico-sociais e socio-culturais da ascensao social do negro e 

do mulato. 

Quanto ao primeiro topcio, devemos Considerar antes os incen- 

tives e, depois, os requisltos psico-sociais da ascensao social do ne- 

gro e do mulato. Os dados coligidos deinonstram que certos incenti- 

ves, que operavam no passado, ainda estao presentes. Assim, os dois 

incentives que regulavam os mecanismos de ascensao social do negro 

e do mulato da ordem social tradicionalista — a influencia socializado- 
ra da familia branca e o paternalismo do branco — continuam a ter 

eficacia. A inclusao transitoria ou prolongada no seio de familias 

brancas esclarece porque alguns "individuos de cor" apegaram-se, 

tenazmente, a ideais de personalidade-estatus e a aspiragoes sociais 
que entravam em choque quer com suas possibilidades socio-econo- 

micas, quer com as tendencias de ajustamento predominantes em seu 
meio social imediato. Em virtude de acidentes ligados as condigoes 

de nascimento, a dependencia economica da mae ou da avo (empre- 

gadas de familias importantes), a simpatia nascida da prestagao de 
pequenos. servigos, etc., um menor podia ser incluldo na periferia 

daquelas familias e ficar exposto, de modo mais ou menos demorado, 

aos influxes socializadores de seu estilo de vida. Em conseqiiencia, 

passava a lutar, denodadamente, por formias de auto-realizagao atipi- 
cas em seu meio social imediato. Propendia a avaliar a importancia 

da instrugao de modo realista e a associa-la, definidamente, a for- 
mas compensadoras de profissionalizagao. Os casos observados suge- 
rem que, ao contrario do que se pensa comumente, a referida ten- 

dencia nao favore apenas o "mulato" ou o "negro menos escuro". 

Tanto o "mulato claro", quanto o "preto retinto" foram e tern sido 

beneficiados por ela, seja na condigao de "filho de criagao", de "cria 

da casa", de "moleque" ou "dependente da familia", etc.. O essen- 

cial, nesses casos, nao era a gradagao da cor da pele do menor mas 

a ligagao de sua mae ou responsavel com a familia adotiva. Doutro 

lado, a influencia exercida pela familia adotiva ia muito alem dos 

encargos que ela assumia, diretamente, na colocagao do menor. Em 
alguns casos, tudo dependia do que ela fizesse, patrocinando sua edu- 

cagao e encarreiramento inicial. No entanto, em outros, ela se omitia 

no terreno pratico, limitando-se a auxilios simbolicos, ocasionais e me- 

ramente estimulantes. Nem por isso os menores deixaram de lah- 
gar-se, com afinco, a luta por uma "posigao condigna", inspirando-se 

nas experiencias ou nos conselhos dos "brancos" que vieram a conhe- 

cer. Em todos os casos, os alvos perseguidos foram as profissoes li- 

berals e os cargos que elas abrem aos contadores, aos guarda-livros, aos 
dentistas, aos advogados, aos professores, etc. No conjunto, portanto, o 

que sobreleva notar e a qualidade da influencia socializadora e os com- 



— 456 — 

portamentos espontaneos, que ela tendia a engendrar com certa persis- 

tencia. O jovem passava a "querer ser alguem" segundo uma escala de 

avaliagoes tomada do proprio "brancoM; e seguia essa inspiragao com 

tenacidade, a ponto de logra-Ia mesmo sem o auxilio e as vezes ape- 

sar da indiferenga ou contra a resistencia das pessoas cujo estilo de 

vida era imitado. Algumas familias adotivas correspondiam as ex- 

pectativas de prote^ao ativa do menor. Nesses casos, transmitiam- 

ihe seu nivel de vida e, algumas vezes, tambem sua posigao social. 

Ainda aqui, o patemalismp nao aparecia como algo que dependesse 

da cor do menor. Contudo, raramente ele ia tao longe. A maior parte 

dos beneficiados colhia resultados mais magros; um emprego que per- 

mitisse estudar, conselhos e estimulos indiretos, auxilios esporadicos 

mais ou menos ralos, etc. O encarecimento dos estudos e as dificul- 

dades em usar as influencias ao velho estilo reduziam as possibilida- 

des de dar ao "filho de criacao", ao "cria da casa", ao "moleque da 

familia" ou ao simples "protegidon um amparo mais eficaz. Todavia, 

o que importava mais na "protegao" recebida nao era o volume do 

auxilio material. O "branco" acabava, sem o saber, suplementando 

e corrigindo as deficiencias estruturais ou funcionais da "familia ne- 

gra". Orientando os menores, oferecendo-lhes um ponto de partida 

razoavel, interessando-se por seus problemas, incitava-os a perse- 

guir aspiragoes que escapavam a orbita dos ajustamentos normais 

do "negro" e, mesmo, do "branco pobre". Aproveitando bem a parca 

"protegao" recebida, algumas vezes chegava onde ninguem esperava 

ve-lo. A surpresa dos "protetores" transparencia, en tao, nas avalia- 

goes com que recebiam os fatos: ueta negrinho danado!" "nem parece 

negro", "mulato filho da mae!", "preto de alma branca", etc.; e pre- 

dispunha o "branco" a exercer um mecenato mais largo, generoso e 

decisive para os designios do "afilhado" ou "apadrinhado" bem suce- 

dido. 

Nao obstante, na epoca em que realizamos o levantamento prin- 

cipal, esses dois tipos de incentive tinham escassa importancia pra- 

tica. A propria estrutura da familia branca "rica" modificara->se em 

sentido que torna inviavel a absorgao regular de estranhos e de de- 

pendenles. Doutro lado, o patemalismo ja nao era bem visto nem 

pelos "brancos" nem pelos "negros". Aqueles viam no paternalismo 

para com o "negro" uma carga onerosa e inutil; ou, entao, nos cir- 

culos dos "brancos pobres", encaravam-no como uma "injustiga". A 

seguinte afirmagao, feita espontaneamente por um entrevistado nes- 

tas condigoes, indica o que se pensa a respeito: "Os pretos que se sa- 

lientam tornam-se pemosticos, porque nesta sociedade quando se 

ocupa postos melhores nao e por valor real mas pela protegao e pela 

politica suja". Os "negros", por sua vez, percebiam, que o mecanismo 
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so poderia favorecer um niimero demasiado pequeno de pessoas, alem 
disso de maneira insatisfatoria e precaria. vlmos, no capitulo pre- 
cedente, como ambos os incentives foram apanhados pelos movimentos 

reivindicatorios e totalmente condenados. Formara-se a consciencia 

de que o "negro" tem de resolver por si mesmo os sens problemas 
e que nao deve contentar-se com "as migalhas", largadas aqui ou ali 
por uma generosidade que foi largamente: identificada com a falta 

de empenho em "ajudar o negro". Em suma, o favoritismo pater- 

nalista suscita, no "meio negro", condenacoes ainda mais severas que 

entre os "brancos pobres". O onus que ele acarreta, no piano da 
dependencia moral, parece nao receber oompensagao adequada atra- 
ves das vantagens materials que ele proporciona a tao reduzido 

ilumero de pessoas. 

For conseguinte, aqueles dois incentives correspondem. de mo- 

do bem definido, a persistencia de velhos padroes de comportamen- 
to nas relagoes raciais. Isso faz com que eles ocorram de for- 

ma esporadica e deixem de responder as exigencias do presente. 

Quatro tipos de incentives psico-sociais fluem livremente das con- 

digoes atuais de vida do negro e do mulato. Primeiro, os que resul- 

tam, como condigao ou como efeito, da modernizagao do horizonte 

cultural do "negro". Segundo, os que defluem, estrutural ou dina- 
micamente, da propria mecanica da sociedade de massas: a partir 

de certo momento, a economia de mercado, com sua complexa rede 

de fatores e de efeitos, comegou a abarcar a totalidade da populagao 

existente na cidade. Portanto, independentemente de qualquer es- 

forgo deliberado, procedente dos estoques raciais "branco" ou ^'ne- 

gro", ocorreu uma tendencia marcante de nivelagao do estilo de vi- 

da, de comportamentos e de aspiragoes sociais, de conseqiiencias es- 
pecificas quanto a situagao social da "populagao de cor". A esses dois 

tipos de incentives basicos seria preciso agregar dois incentives psi- 

co-sociais reflexos. A classificagao e a ascensao sociais criam no- 

vos pontos de referencia para a auto-avaliagao dos "homens de cor". 

Ja nao e indispensavel procurer emulagao nos exemplos dos "bran- 

cos". Os negros e os mulatos em ascensao fornecem melhores alvos: 

nao so mais faceis de imitar e de reproduzir mas, ainda, mais ade- 
quados e estimulantes. Alem disso, ambas fazem com que o "negro" 

tenha acesso a papeis sociais que impoem outra dimensao a dignida- 

de da pessoa. O "negro" fica mais exigente, consigo mesmo, nas re- 
lagoes com os "brancos" ou no convivio com outros "negros" — e 

tudo isso ira transparecer em sua concepgao do mundo, de si pro- 

prio e de sua posigao na sociedade. 

A modernizagao do horizonte cultural do "negro" prende-se aos 

efeitos psico-sociais da absorgao gradativa dos modelos de organi- 
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zagao do comportamento, da personalidade e das institui$5es sociais* 

tomadas da sociedade inclusiva. E precise que se entenda, desde 

logo, que esse processo nao pressupoe os beneficios puros e simples 

do "viver na cidade". file retrata, acima de tudo, os exitos que O; 

"negro" alcangou no intercambio com as condigoes materials e mo^ 

rais do meio social circundante. Em outras palavras, ele indica o. 

quanto o "negro" progrediu, como e enquanto tal, em suas tentativas 

de converter-se em homem de sua sociedade e de sua epoca. Trata- 

se de uma mudanga qualitativa de enorme significagao dinamica. 

Enquanto a tragedia do "negro", entre 1890 e 1930, se explica por 

sua incapacidade de ajustar-se ao estilo urbano de vida, as perspec- 

tivas atuais de superagao daquele estado e de integragao definitiva 

na sociedade de classes parecem explicar-se por sua capacidade cres- 

cente de pensar e de agir como um urbanita. Malgrado os desni- 

veis que ainda persistem entre suas atitudes, comportamentos e 

avaliagoes e as exigencias da situagao, ja sao bem maiores os cir- 

culos da "populagao de cor" aptos para viver na cidade e para trans- 

formar essa circunstancia em uma condigao estrategica altamente 

vantajosa. 

Em termos dinamicos, a modemizagao do horizonte cultural do 

"negro" apresenta-se como um processo de substituigao de atitudes, 

comportamentos e avaliagoes tipicamente tradicionalistas. Tais ati- 

tudes, comportamentos e avaliagoes eram responsaveis quer pela 

apatia do "negro" e por seu imobilismo, quer por sua predisposigao 

a aceitar, passivamente, o padrao de relagao assimetrica e heterono- 

mica com o "branco". A substituigao tende a realizar-se atraves de 

atitudes, comportamentos e avaliagoes altemativos, que envolvem; 

de uma maneira ou de outra, a compulsao a eliminar ou a restringir 

o papel da situagao racial como fator condicionante da participagao 

da cultura. For isso, ela se mianifesta em todos os niveis da intera- 

gao das "pessoas de cor" com as forgas psico-sociais e socio-culturais 

do ambiente. No piano mais elementar, entra em jogo a disposigao de 

"ser gente", com todas as suas implicagoes e conseqiiencias socio-di- 

namicas. Note-se que nao estamos mais diante de um incentive pa- 

ra tomar a "vida do negro" mais circunspecta, ordenada e respeita- 

vel, como sucedia no passado com o confronto entre o "negro desor- 

deiro" ou "malandro" e o "negro ordeiro" ou "de elite". Esta cla- 

ro que a condenagao de ideias como "nos somos negros mesmo!", 

"O que se vai fazer, vida de negro e assim!", etc., continua pre- 

sente. Mas, ela entra em um contexto psico-social caracteristica1 

mente diverso. A seguinte explanagao textual evidencia a natureza 

desse contexto: "Negro e gente e nao tern que andar diferente dos 

outros". Essa Orientagao compreende tres compulsoes basicas dis- 



459 — 

tintas e, portanto, discerniveis (embora se manifestem conjunta- 

mente). Primeiro, a repulsa em receber "tratamentos indignos". 

•Como nos disse o sujeito de uma das entrevistas, "hoje os negros 

estao agindo com maior liberdade. Ja nao aceitam tudo com pas- 

sividade e muitos lutam por seu direito de serem tratados como ho- 
mens e nao como pretos" (30). Segundo, a ansla incontida de "me- 

Ihorar de vida", obtendo fontes estaveis de ganho e melhorando-as 
progressivamente. "Ser gente" so pode significar "ser igual ao bran- 

co" e para isso e precise "proceder como o branco", lanyando-se ati- 

vamente na competigao ocupacional. (3tima ilustragao dessa ten- 

dencia encontra-se no caso de uma jovem, que trabalhava como do- 
mestica de dla para estudar a noite. Em seu entender, "as mogas 

devem-se preparar para a vida, pondo de lado a ideia de que o pre- 

to nunca podera ser nada". Suas amiguinhas dizem-lhe que "seu 

^sforgo e inutil" e que "e bobagem fazer esforgos como ela quer". 

Ao" que ela responde: "a gente precisa ser alguma coisa na vida". 

Pensa que "enquanto e moga e que pode fazer seu futuro. Os sacri- 
ficios serao recompensados, porque poderei obter novos empregos 

e educar os filhos melhor". Quando "enjoar de trabalhar para os 

outros nos servigos domesticos estarei apta para trocar de profis- 

sao". Na data da entrevista, ja havia concluido o ginasio, um curso 
de economia domestica e outro de datilografia (sem contar um an- 
terior, de corte e costura), e estava iniciando o curso de contabilida- 

de. Essa capacidade de fazer uma coisa com os Olhos noutra, aguar- 

dando ao mesmo tempo a ocasiao oportuna para a transferencia a 

atividades mais conceituadas e melhor remuneradas, com firme de- 
cisao e grandes esperangas, marca especificamente a qualidade da 
impulsao psico-social que anima o "negro que quer subir". Ter- 

Ceiro; nao seria possivel reproduzir o exito do "branco" atraves da 

conquista pura e simples de um emprego melhor. O "negro" mos- 

tra que aprendeu muito bem essa ligao. 6le atenta para a realidade 
ambiente e procura compreende-la a partir da "ambigao de subir". 

Parece-lhe va a pretensao de modificar a situagao coletiva do "ne- 
gro" de alto a baixo e de um momento para outro. Aceita friamen- 
te o mundo em que vivemos, como ele e, procurando afirmar-se 
pelo aproveitamento estrategico das oportunidades existentes, e dei- 
xando para o futuro remoto a transformagao da mentalidade dos 

"brancos" ou da ordem social. Eis como dois sujeitos entrevistados, 

em seguida a uma reuniao devotada a analise da "lei contra o pre- 

conceito de cor", emitiram tais opinioes. files apoiaram com entu- 

siasmo a posigao de um estudante de direito do "meio negro" que 

<30) — O grifo das duas palavras-chaves e nosso. 
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defendia o projeto de lei. "Ate agora, se pretendia que o Govdrno 

tomasse uma providencia em favor do negro e contra a atual si- 

tuagao. A primeira providencia tomada, vem eles e dizem que a 

lei nao presta! Vamos joga-la fora!" Para eles, essa atitude seria 

errada: "Isso de pensar em transformer a estrutura e muito bonito. 

Mas, enquanto a situagao e esta, o negro vai apanhando direitinho" 

(...). "A lei foi feita para a estrutura que existe, nao para aquela 

que o Geraldo e o Lobato (31) idealizam, Se a sociedade do futuro 

for o que eles pretendem, entao a lei sera desnecessaria. No momen- 

to, ela e importante. Sem diivida, esta cheia de defeitos, e vaga, 

incompleta. Em particular, nao obriga os industriais, os banqueiros 

e os comerciantes a aceitar um empregado competente quando ele 

for negro. Com tudo isso, e alguma coisa. O Governo deu uma grande 

vitoria aos negros, forgando o reconhecimento da existencia do pre- 

conceito, que era falsamente negado por muitos brancos que o prati- 

cavam" (...). Supunham que a lei teria ampla influencia educativa. 

"O negro nao e aceito em muitos lugares porque tern m^edo de nao ser 

atentido ou de ser desfeiteado. Com isso, os brancos ficam fazendo 

uma ideia errada dos pretos e de suas capacidades. Nao tern experi- 

encias sobre eles, suas pessoas, seu carater". Pode-se ver que esta 

em processo uma rotagao de perspectives. Entre 1927 e 1937, os mo- 

vimentos sociais exigem uma alteragao da realidade como condigao 

para o ajustamento do "negro". A luz das impulsoes assinaladas, ve- 

se que estao surgindo outras alternativas. Certos estratos da "popu- 

lagao de cor" pretendem projetar-se nas "estruturas existentes", mes- 

mo antes e independentemente delas se transformarem. Isso equivale 

a admitir que existem oportunidades sociais desejaveis, apesar das 

manifestagoes do preconceito e da discriminagao, e que muitos "ne- 

gros" estao dispostos a tentar conquista-las tao rapidamente quanto 

Ihes for possivel. 

Dentro de semelhante context© psico-social, formaram-se impul- 

soes de ascensao social por assim dizer especlficas a "populagao de 

cor". Tornou-se, naturalmente, muito importante impedir que rea- 

goes irracionais as manifestagoes do "preconceito de cor" prejudicas- 

sem as probabilidades de classificagao ou de ascensao sociais. Alguns 

exemplos permitem situar esse complexo aspecto do ajustamento do 

"negro" ao estilo urbano de vida. Uma das entrevistadas dedicou 

grande atengao as "queixas" de amigos e conhecidos contra o "pre- 

coisa Ihes sucede por causa do preconceito ou por causa de outras ra- 

zao". "lides meteram isso na cabega e nao procuram saber se uma 

coisa Ihe sucede por causa do preconceito ou por causa de outras ra- 

zoes". Deu dois exemplos: "um amigo se submeteu a um concurso. 

(31) — Geraldo Campos de Oliveira e Luis Lobato. 
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Foi reprovado. Ai comegou a dizer que estava sendo vitima do pre- 
conceito. Eu contestei. file nao tinha se preparado direito e eu mes- 

ma havia pedido que nao fizesse o concurso, pois nao estava em con- 

digoes para ser aprovado. file nunca me deu ouvidos, misturando 

duas coisas distintas". O outro exemplo referia-se a propria infor- 

mante: "submeti-me a um concurso de datilografa, no Palacio da Jus- 
tiga. Fui rejeitada. O chefe do servigo explicou-me que nao podia ser 

aceita, pois ainda nao tinha a idade exigida pela lei. Eu concordei. 

De fato, tinha 16 anos e nao podia pretender um, lugar parao qual 

exigiam um limite minimo de 18 anos de idade. Se eu pusesse na 

cabega que foi por causa do preconceito seria pior para mim e teria 

sofrido cheques mais graves por causa disso". Como "medida higie- 

nica", pensa que "os pretos deviam preocupar-se menos com a exis- 

tencia ou nao existencia do preconceito, para procura-lo em tudo que 
os brancos fazem e para explicar por seu intermedio tudo o que so^ 
frem. E uma doenga. Quanto mais a pessoa liga para isso, tanto pioi 

para ela". Nao obstante, tern sensibilidade para as manifestagoes do 

"preconceito de cor", sabendo identifica-las objetivamente onde e 
como elas emergem, quais os setores da "populagao de cor" que sao 

mais afetados, etc. Outro entrevistado insistiu tambem na impor- 

tancia de discemir as manifestagoes especificas do "preconceito de 
cor" de aspiragoes ou avaliagoes mais ou menos confusas. Para ele, 

"o preconceito so se manifesta quando uma pessoa e barrada em con- 
digoes em que o branco da mesma posigao nao e". Deu varies exem- 

plos para ilustrar onde e como tais ocorrencias se dao concretamen- 
te. A luz desse criterio, distingue entre "preconceito" e "selegao". 

Onde corre o risco de ser recusado ou sofrer "alguma desfeita" por 

causa da cor, nao se apresenta; onde a repulsa contra o "negro" nas- 

ce da mera falta de familiaridade e de experiencias do "branco" ou 
do proprio "temor do negro", tenta forgar a situagao, com tato, pru- 

dencia e atraves de comportamentos adequados. "Em certos luga- 

res nao me apresento. Sei que algumas pessoas me tratariam bem. 

Nao obstante, estaria deslocado entre eles. O meu meio nao e entre 
engenheiros e professores". Com esse dominio da percepgao da rea- 

lidade e do comportamento consciente, abrem-se novas perspecti- 
vas de agao racional com relagao a fins. Nao so a pessoa pode esco- 
Iher melhor entre oportunidades alternativas de emprego ou de pro- 

mogao no servigo. fi tambem capaz de enfrentar os varios dilemas 
que convertem a "vida do negro" em verdadeiro drama. Assim, quan- 

to as preferencias matrimoniais, uma jovem mulata escura declarou 
que excluia definitivamente o "branco" de suas expectativas de ca- 
samento. "Nao e por razoes afetivas que repilo os brancos. Poderia 
sentir por eles os mesmos afetos que pelos negros". Mas, pretende 
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evitar a "tragedia que surge depois do casamento. Os conflitos co^ 

megam com os parentes e amigos do marido. Se intensificam por 

causa das diferengas de educagao e de mentalidade. E se agravam com 

o nascimento dos filhos. Cada um fica torcendo para que ele [o fi- 

Iho] tenha a propria cor ou querendo que ele [idem] seja da cor 

branca. As decepgoes podem amargurar a vida do casal". Ou, entao, 

quanto a capacidade de corresponder a seus papeis sociais. Uma se- 

nhora entrevistada abordou longamente o assunto. Como "esta em 

posigao boa", acha que entende melhor "o que e" e "o que nao e" pre- 

conceito. "A minha gente e muito senslvel. Todas as decepgoes, to- 

dos os fracassos, todos os conflitos sao atribuidos ao preconceito de 

cor. O branco fica sendo culpado de tudo. Mas o fato e que entre os 

brancos se encontram os mesmos acontecimentos. Uma pessoa que 

nao consegue melhorar de posigao. Outra, que nao consegue um em- 

prego. Outra, que nao ve atendido um pedido de transferencia, de 

elevagao de salario, etc.. Muitas vezes a questao e muito mais de 

cartucho, de protegao pessoal, tanto para o negro quanto para o bran- 

co. Um consegue o que outro pretendia porque e mais protegido e 

nao por causa de ser preto ou de ser branco". Com essas ideias, pro- 

cura esclarecer o marido e orientar os filhos. O primeiro possuia 

um amigo bacharel, que nao passava de continuo, coisa que ele atri- 

buia, naturalmente, ao preconceito. A mulher dizia-lhe: "Fulano 

se fosse branco tambem nao passaria disso. file e burro. Nao im- 

porta que seja bacharel ou nao". Os filhos (em numero de tres, uma 

moga e dois rapazes) tinham os seus problemas. O mais velho era 

"revoltado" e ela tinha muito trabalho para convence-lo a suportar 

os embates que sofria, em virtude da cor; acomodava-o como podia, 

ajudando-o a superar aquelas barreiras, bem conhecidas e contor- 

naveis. A filha chegou a abalar-se com o comportamento de uma 

colega de servigo, por demais acintoso e humilhante. Contudo, gra- 

gas a assistencia da mae, aceitou com sobranceria as dificuldades e 

ainda procurou "dourar a pilula", para que a mae nao sofresse por 

sua causa. Dizia-lhe: "Eu nao me importo. Eu sei que tenho capa- 

cidade. files nao gostam de mim porque sou negra. Mas nao podem 

fazer nada, porque eu sou superior a eles no servigo. Eu tenho capa- 

cidade e nao estou ligando para o que eles fazem ou para o que eles 

pensam". Em suma, para tirar proveito estrategico das posigoes so- 

ciais mais ou menos acessiveis, o "negro" teve de mudar sua maneira 

de reagir ao "preconceito de cor". Separa-o de rejeigoes que possuem 

outra origem. Faz escolhas e procede a opgoes em que as diferentes 

alternativas de comportamento sao claramente antecipadas. Doutro 

lado, nao fica nem se lamentando em um canto nem se congrega aos 

protestos coletivos. No conjunto, esta mais senhor do seu destine. 
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Alcanga maior dominio consciente das condi<?6es e dos efeitos de suas 
relagoes com os "brancos", o que Ihe permite proteger, cuidadosa- 

mente, os seus interesses vitais, resguardando-se de amarguras pre- 
visiveis e evitando decep§6es ou conflitos prejudiciais. Em vez de 

lutar de frente contra o "branco", toma a sua medida e ajusta-se a 

€la, preparando-se para converter em vantagem o que poderia ser 
ruinoso ou, mesmo, fatal. 

No mesmo contexto psico-social, adquire suma importancia dis- 
cemir a propria ascensao social como objetivo puro, claro e supremo. 

A quebra de continuidade em face das concepgoes tradicionalistas 
transparece nitidamente em formulagoes como a seguinte, de uma mu- 
Iher que lutava laboriosamente para educar suas cinco filhas: "os 

pretos nao podem fazer tudo que o branco faz, porque o preto e pobre 
faz. Subir? Nem sempre adianta subir para ser feliz! Mas os pre- 

tos, se fossem ricos, poderiam fazer qualquer coisa que o branco 

faz. Subir? Nem sempre adianta subir para ser feliz! Mas os pre- 

tos procuram subir, como nao... Eu quero que meus filhos sejam 

gente". Em regra, o anseio de ascensao social comporta duas pola- 
rizagoes conscientes: 1.°) a disposigao em superar a situagao de depen- 

dencia e de isolamento predominante no "meio negro"; 2.°) a dispo- 

sigao correlata de igualar o "branco" em determinado campo de ativi- 
dades. Ambas as disposigoes se objetivam vigorosamente numa entre- 

vista, concedida a O Novo Horizonte (32), pelo atleta Adhemar Fer- 

reira da Silva: "o branco nao cria a diferenga social. Ela nasce de ma- 

neira automatica, isto e, da segregagao a que o negro se submete, crian- 

do ambientes dos piores, demonstrando nao ter desejo de ascensao, ca- 

so contrario acharia meios de consegui-los"; doutro lado, sublinha que 

o esporte "tern a especial finalidade de nao so eliminar fronteiras 
mas tambem, faz com que os homens esquegam suas possiveis maze- 
las sociais, sendo que cada individuo ve em seu semelhante um es- 

portista, nunca fazendo discriminagao de qualquer especie. No es- 

porte somos iguais" (33). Tais motivagoes projetam o comportamento 

e a mentalidade do "negro que sobe" num clima moral exclusive. 

Me se empenha em uma cruzada, cujo elo central consiste na pro- 
pria ascensao social. Tudo converge para esse fim ou tern de subor- 

dinar-se a ele. Tome-se como referencia a campanha pela aquisigao 
de terrenes e pela construgao da casa propria encetada por O Clarim 

da Alvorada e expandida pela Frente Negra Brasileira. Os mentores 

dessa campanha nao tinham em mira apenas o conforto, a seguranga 

(32) —< Numero de Abril e Maio de 1951, sob o titulo "Cultura, Base Essencial 
para o Progresso"; citaQoes extraidas do estudo s6bre a imprensa negra 
em Sao Paulo, elaborado por Fernando Henrique Cardoso, Ms., fls. 8-9. 

<33) — Ibidem. 
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economica ou a maior estabilidade da familia. O que ganhava re- 

levo era o fato do "negro" tomar-se proprietario. desempenhar com 

maior plenitude os papeis sociais do chefe de familia e impor, des^ 

sa forma, uma redefinigao social da "pessoa do negro". As agoes inse- 

riam-se, pois, no ambito de um process© mais amplo, de secularizac^o 

da cultura. Estudos de caso, feitos por Roger Bastide e nossos an- 

tigos alunos, na Casa Verde, comprovaram plenamente essa conexao. 

O "negro" encadeia de tal maneira a classifica^ao profissional, a ele- 

vacao do nivel de renda e a ostentagao puritana do padrao de vi- 

da correspondente, que fica patente que ele esta concorrendo seja 

para livrar-se da "condigao de negro" (como ela se definia no con- 

senso tradicionalista), seja para afirmar-se socialmente como "gente" 

e como "igual ao branco". A ascensao social nao se dirige. assim, 

para a acumulagao de riqueza ou de poder. Ela converge para a con- 

quista dos minimos materials e morais que ela propria contem, os 

quais podem asegurar aos agentes humanos, empenhados no proces- 

so, prestigio social suficiente para serem realmente absorvidos pela 

ordem social vigente. Em outras palavras, o "negro" nao chega a 

fazer um trampolim da ascensao social, pescando atraves del a pro- 

ven tos ou compensagoes sociais excedentes. Deseja-a e usufrui-a so- 

frega e ardentemente, como um fim absolute, que confere, por si 

mesma — no proprio ato de realizar-se — dignidade social aos que 

dela participem. Nisso ele se distingue tanto do "branco" de extra- 

gao nacional, quanto do de origem estrangeira. Porfia, por meio de- 

la, em encontrar, finalmente, o caminho da redengao economica, so- 

cial e politica. Por isso, empenha-se em concretiza-la com ardor 

analog© ao que devotou as esperangas suscitadas pelos movimentos 

reivindicatorios. Ela surge como uma realizagao imensa, absorven- 

te, digna de todos os sacrificios, que cega as pessoas e leva-as a ig- 

norar que o homem nao e uma entidade isolada no mundo em que 

ele vive. 

As duas impulses de ascensao social, especificas da "populagao 

de cor", descritas tao sumariamente, no contexto psico-social em que 

operam, envolvem duas orientagoes elementares: 1.°) o elan de absor- 

ver os padroes de vida social organizada, que podem servir como 

condigao ou como canal da propria ascensao; 2.°) a preocupagao de 

explorar as condigoes de ascensao social acessiveis, em todos os sen- 

tidos. Adiante, teremos de retomar essas duas conexoes a luz de ou- 

tros fatores psico-sociais ou socio-culturais. Por isso, aqui so nos 

interessa mostrar como elas se relacionam com as tendencias de mo- 

demizagao do horizonte cultural do "negro". 

Enquanto prevaleceu a desorganizagao do "meio negro", o "ho- 

mem de cor" envergonhava-se de sua condigao, retraia-se e procu- 
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rava formas de compensacao psicologica que agravavam a desorga- 
nizagao social e seus efeitos sociopaticos. Ao conseguir penetrar na 

ordem social vigente, conquistou uma nova perspectiva das coisas. 

que o levou a tentar absorver os padroes que favoreciam, simultanea- 
mente, o estabelecimento de uma vida social estavel e a participa- 

gao de certas tendencias de mobilidade social vertical. O importante, 

a assinalar, nao e tanto a quebra da apatia, inerente ao horizonte cul- 
tural tradicionalista; mas, a propria impulsao psico-social, que engen- 

drou um puritanismo peculiar: a associaQao entre a dignidade da pes- 
soa e a maneira mais ou menos Integra de por em pratica os valores 

sociais da ordem social estabelecida. Um informante mulato, de gran- 

de lucidez intelectual, situou muito bem a questao, sob esses varies 
aspectos. "Em primeiro lugar, a promiscuidade em que vivem nos 

cortigos e responsavel pela falta de dignidade e de moralidade do 
comportamento, especialmente no campo sexual. Nas proprias con- 

digoes de vida encontram motives e facilidades para encontrar no se- 

xo um derivativo ou uma fonte livre de prazer. Mas, qualquer um 
qqe se eleve um pouco, que melhore de vida, logo adquire uma nova 

concepgao de vida e passa a ter uma nogao da propria dignidade ain- 

da mais elevada que a do comum dos brancos. Nessas famllias, os 
filhos, as mogas se comportam com muito zelo e todos sao ciosos de 

suas obrigagoes. Andar direito, em todos os aspectos e em todas as 

coisas, passa a ser uma preocupagao rigida. Nessas familias nao ha 
por onde que acontega o que falamos. Ate no funcionalismo se ve 

que entre essas pessoas saem os funcionarios mais direitos e mais 
afaveis no trato do publico..." (34). Portanto ,os valores e institui- 

goes absorvidos socialmente, por constituirem um mecanismo de re- 

dengao social, sao compartilhados com fidelidade e com integridade 
morais a toda prova. Nao aparecem como meios para atingir fins su- 

plementares; porem, como mecanismos legitimos de auto-afirmagao. 

fisse efeito deve ser retido com cuidado. Ao contrario da fase de de- 

sorganizagao social avassaladora, ja nao existe negligencia nem am- 
bivalencia diante dos padroes de comportamento e dos valores sociais 

assimilados. Ha um lado "certo" e outro "errado". Quern quiser "an- 
dar direito", "ter dignidade pessoal" ou "vida familiar irrepreensivel", 

e assim "impor-se socialmente", precisa "esmerar-se" no cumprimen- 

to de seus direitos e deveres. A modemizagao do horioznte cultural 
alcanga, pois, uma nesga da realidade: aquela na qual os agentes hu- 

manos lidam com os proventos imediatos da socializagao. As con- 
troversias, por ventura cabiveis, quanto as origens e ao destino da 

ordem social sao ignoradas ou encaradas com reservas. 

(34) — As Informagoes do entrevistado foram condensadas livremente na oca- 
slao, mantendo-se literals, nao obstante, algumas frases centrals. 
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Doutro lado, as "vantagens" da socializagao sao vistas num piano 

limitado. O que interessa e "sair do atoleiro", da "condicao de infe- 

rioridade deprimente", etc.. Por isso, a percepgao social da realidade 

nao se concentra na critica dos modelos de organiza^ao do compor- 

tamento, da personalidade e das instituigoes sociais. Mas, em sua uti- 

lidade imediata: o que esses modelos permitem conquistar socialmen- 

te, no momento, dentro da ordem social constituida, tal com ela se 

apresenta. Mesmo nas situagoes extremas, evita-se enfrentar as ocor- 

rencias com animo beligerante. Tomem-se, como exemplo, manifesta- 

goes entendidas como de "preconceito de cor", com que se defrontam 

as criangas na escola. O pai de um menino, que chegou em casa cho- 

rando, porque fora "xingado de negrinho pelo colega", convenceu-o 

de que aquilo nao tinha importancia. "Em casa, todos nos somos ne- 

gros (35). Voce, eu, sua mae, seus tios. Portanto, nao ha nenhuma 

xingagao, nenhuma ofensa. Xingo sen a se ele tivesse te chamado de 

branco". "O menino sossegou mas se eu nao tivesse essa orientagao 

para educar meus filhos, como muitos nao tern, pois mandam reagir, 

brigando, atirando pedra, eu estaria criando um desajustado". Num 

piano mais amplo, essa diretriz, de criar pessoas "ajustadas", poe em 

primeiro lugar a absorgao de padroes de comportamento que permi- 

tiriam ao "negro" operar vantajosamente (nos limites possiveis) com 

as forgas psico-sociais e socio-culturais do ambiente. Pouco interes- 

se se da ao reconhecimento do carater dessas forgas ou ao grau de 

iniquidade inerente aos efeitos de suas manifestagoes. Sem ignorar a 

posigao do "negro" diante de tais questoes, pois elas envolvem barrei- 

ras a serem vencidas, poe-se enfase nos aspectos utilitaristas da si- 

tuagao. O menino precisa ir para a escola, "para ser alguem"; ele po- 

de, de fato, "ir a escola" e "tirar seu curso". Existem atritos? Surgem 

dificuldades nas relagoes com. funcionarios, professores e colegas? 

Paciencia. Essas coisas nao podem ser modificadas pela crianga nem 

pelo pai da crianga. Contudo, ela precisa da escolarizagao e o pai pode 

ajuda-la a suportar o peso das interferencias, auxilia-la a veneer a 

provagao em que se transforma seu desejo de estudar, etc.. A inter- 

vengao vai dar-se nessa diregao. Mais tarde, ninguem perguntara 

como o conhecimento foi obtido. O essencial esta nas habilidades e 

aptidoes adquiridas. Isso contara na competigao com o "branco". Es- 

sa condigao essencial e que precisa ser assegurada, para evitar-se um 

prejuizo fatal para a crianga. Ve-se, por ai, como se equaciona a in- 

teligencia da situagao de contacto pelo "negro" em ascensao social. 

Nao se perde tempo com o que e "justo" ou "injusto" na ordem ra- 

cial existente. Procura-se tirar o proveito possivel das oportunidades 

(35) — Na verdade, mulatos; uns escuros, outros claros. 
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que sao acessiveis, tentando-se responder, tao eficazmente quanto 
for posslvel, as exigencias que regulam a distribuigao social das opor- 
tunidades. Elas "rendem". E e esse rendimento que tem de ser cana- 

iizado e aproveitado socialmente. 

O negro e o mulato ficaram quase totalmente a margem das 
primeiras manifestayoes da expansao urbana da cidade. Na decada 

de 1890 a 1900, as distingoes, que se faziam sentir na "populagao de 
cor", relacionavam-se diretamente com as ligagoes mantidas, no pas- 

sado recente, com as familias senhoriais. Assim, era possivel separar, 

pelo estilo de vida, pela mentalidade e pelas aspiragoes sociais o "ne- 

gro do eito" do "negro do sobrado" Essas determinagoes continuaram 

a valer entre 1900 e 1930, pois a inclusao na ordem social dependia, 

largamente, das relagoes com os "brancos" e dos beneficios diretos ou 

indiretos que delas advinham. A separagao valida seria, entao, entre 
o "negro de brim" e o "negro de elite". O crescimento economico vin- 

culado a I Grande Guerra aumentou as oportunidades de emprego; 

porem, em niveis de retribuigao muito baixos e sem colocar um para- 

deiro na politica de salaries infimos aplicada aos "trabalhadores de 

cor". As revolugoes de 24, 30 e 32 nao modificaram, por si mesmasr 

a situagao imperante. Ainda assim, a decada de 30 introduz altera- 
goes gerais na politica trabalhista nacional. Foi particularmente im- 

portante, para q "trabalhador negro", a medida que estabeleceu a 

vigencia do salario minimo. Tal medida garantiu, ao negro e ao mu- 

lato, certa equidade na competigao salarial com os "brancos" envol- 
vidos nos mesmos niveis ocupacionais. Acresce que, entre 1939 e 

1945, as oportunidades de emprego das "populagoes nacionais" au- 
mentaram rapidamente, em conexao com os influxes da II Grande 

Guerra na intensificagao e na diferenciagao de nossa produgao in- 

dustrial. Pela primeira vez, em nossa historia economica recente, o 
"negro" adquire possibilidades reais de fazer parte permanente do 

mercado de trabalho livre. Nessas condigoes, abriram-se as vias que 

iriam inseri-lo na vida economicamente ativa da cidade. Aos poucos, 

vastos segmentos da "populagao de cor" comegam a compartilhar, de 

fato, do estilo urbano de vida. Com isso, inaugura-se uma era de 
superagao do estado anterior dessa populagao, que vivia dentro dos 
muros da cidade, sem pertencer a ela. Na esfera do emprego, que nos 

interessa especialmente, ocorrem dois fenomenos simultaneos. Primei- 

ro, surgiram muitas oportunidades de trabalho assalariado do genero 
"qualquer um pode fazer". Nos servigos de construgao, de transpor- 

tes ou nas fabricas, nas lojas e nos escritorios, o aumento quantita- 

tive do niimero de vagas, coincidente com a ausencia de correntes 
imigratorias volumosas, forgou os empregadores a recorrem aos can- 

didates "negros" a trabalhos sem qualificagao ou semi-qualificados. 



— 468 — i 

independentemente das restricoes que por ventura Ihes fizessem. 

Segundo, a escassez de mao-de-obra qualitativa, em todos os mveis 

da produgao e no setor dos servigos, tambem redundou em criagao 

de oportunidades aos "trabalhadores de cor". Aqui, as barreiras 

mantiveram-se mais fortes; elas nao impediram, no entanto, que 

candidates com as aptidoes requeridas varassem os criterios de penei- 

ramento, Isso tudo fez com que parcelas crescentemente maiores da 

"populagao de cor" lograssem a aquisigao: 1.°) de meios de ganho 

estaveis; 2.°) das possibilidades de remuneragao, asseguradas pelas 

flutuagoes do salario mmimo; 3.°) de certas probabilidades de eleva- 

gao da renda media, garantidas pela mobilidade ocupacional. fosses 

processes repercutiram profundamente, em con junto, na situagao dos 

segmentos mais favorecidos da "populagao de cor". Muitas posigoes 

e papeis sociais, inacesslveis ao "negro" no passado, passaram a ser 

fruidos com certa regularidade e segundo tendencias uniformes. Uma 

vasta porgao daquela populagao, em aumento crescente, conseguiu 

vir a desempenhar, normalmente, os papeis de comprador, benefi- 

ciando-se tanto dos efeitos do incremento da renda real quanto da 

ampliagao do credito na melhoria do sen nivel de vida. Mais que 

quaisquer outros, esses circulos da populagao negra e mulata ficaram 

pertencendo a cidade, usufruindo seja alguns proventos do "progres- 

so economico", seja as exterioridades mais caracteristicas do estilo 

urbano de vida. 

Dois efeitos gerais da inclusao do "negro" na sociedade de mas- 

sas merecem ser retidos com maior atengao. De um lado, as tenden- 

cias de assimilagao dos padroes de carreira, vigentes na economia 

urbana. Mau grado as insatisfagoes e as frustragoes persistentes (pois 

as coisas nao se deram nas proporgoes desejadas pela "populagao de 
cor"), o negro e o mulato conseguem assimilar as concepgoes e os 

comportamentos que conferem eficacia ao agente do trabalho livre. 

Ao contrario do que sucedia no passado, ambos deixam de pensar que 

vender a forga de trabalho equivale a vender a pessoa, disfargada- 

mente, e que o contrato de trabalho seria um sucedaneo velado da 

escravidao. Ao mesmo tempo, aceitam a disciplinagao requerida pelo 

trabalho assalariado, tanto na realizagao de tarefas rotineiras, quan- 

to na regulamentagao e supervisao das condigoes de prestagao de 
servigos. Em conseqiiencia, superam as limitagoes herdadas do mun- 

do pre-capitalista, imiscuindo-se no limiar economico em que o tra- 

balho assalariado concorre para a formagao da poupanga ou como me- 

canismo de ascensao social (pela mobilidade ocupacional vertical). 

Seria impraticavel reproduzir a documentagao coligida (36). Baste- 

(36) —• Certas indicagoes gerais indispensdveis foram arroladas, aclma, na 
primeira parte deste capitulo. 
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nos acentuar que a aquisigao cie terrenes, a constmgao da casa pro- 
pria, a participagao de niveis de vida mais elevados e, em alguns ca- 

ses isolados, a posse do carro particular e a ostentagao de gastos si- 
bariticos das classes "medias" ou "altas" lan^am ai os sous alicerces. 

O mesmo sucede com as aspiragoes de carreira. Nao so as entrevis- 

tas, mas os questionarios que aplicamos desvendam uma realidade 

nova em elaboragao. A escolha e a aceitagao realistas de ocupagoes 
acessiveis impoem-se, crescentemente, como tendencia normal. O co- 

rolario dessa tendencia exprime-se na propensao para ''dar saltos", 
que redundam em mobilidade ocupacional vertical e em participa- 

goes mais vantajosas nos fluxos de distribuigao da renda. No tor- 

velinho provocado pelo '4afa de subir" vemos: a cozinheira que se pre- 
para para ser datilografa; a datilografa que se prepara para ser con- 

tadora; a dona de casa que se prepara para ser costureira; a costu- 

reira que se prepara para ser modista; ou, em outra diregao, a em- 

pregada domestica que passa a aceitar o trabalho por dia, "para ga- 
nhar mais" e poder, assim, instruir os filhos e "ter vida decente"; o 

servente que se prepara para ser pedreiro; o pedreiro que se prepara 

para ser carpinteiro, encanador eletricista ou empreiteiro; o limpador 

de carros que se prepara para ser motorista; o motorista que se prepara 

para ser mecanico; o mecanico que se prepara para ter oficina pro- 

pria; o auxiliar de escritorio que se prepara para ser escriturario; o 
escriturario que se prepara para ser guarda-livros, contador, profes- 
sor, dentista, etc.; ou, entao, os exemplos tocantes: dos pais que v§o 

a pe para o servigo, sofrem privagoes alimentares e vestem-se mal, 

"para fazer dos filhos alguem". O resultado convergente de todos 

esses processes de classificagao e de mobilidade ocupacionais cifram- 

se na expectativa de elevagao ou na consolidagao de certas probabi- 
lidades de melhorar a propria posigao no modo pelo qual a "popula- 

gao de cor" participa da renda na comunidade. 

Doutro lado, em consonancia com esses processos, emergem e for- 

talecem-se certas tendencias de assimilagao permanente dos padroes 

de vida da "populagao branca". Nao so a insergao na estrutura ocupa- 

cional garante a participagao regular dos minimos que definem "o 

padrao decente de vida" do morador da cidade. Como, ainda, usando 
estrategicamente o seu ganho e o seu credito, o "negro" diferencia 

e amplia, progressivamente, os seus papeis de consumidor, projetan- 

do-se numa arena que Ihe era quase inacessivel no passado. Cora is- 

so, tanto pode dar vazao a certas impulsoes de gasto siban'tico, que 

nasce de longas privagoes e do anseio incontido de ostentar o esta- 
tus adquirido (e, com ele, a "condigao de gente"), quanto pode par- 

tilhar (embora em escala muito variavel e incerta), dos refinamentos 
que caracterizam o padrao medio de vida urbano. Possuir radio, 
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radio-vitrola, geladeira, maquina de lavar roupa, televisor, uma e mes- 

mo duas ou tres casas, automovel, uma conta bancaria, empregada, 

ja nao e algo privativo das "classe altas" e, muito menos, "privile- 

gio dos brancos". Algumas familias da "classe media de cor" che- 

gam a participar plenamente desse padrao; outras, alcangam-no de 

forma parcial. Apenas uma constante particulariza essas tendencias 

no "meio negro". Ainda persistem a ansiedade pela mesa farta, a as- 

piragao de afimar-se pela aparencia brilhante da roupa ou do calga- 

do e, principalmente, o ideal de imitar o estilo de vida da elite senho- 

rial da transigao do seculo. Esta preocupagao e tao absorvente, que 

uma das principais associagoes da "gente negra" em ascensao social 

recebeu o nome sintomatico de Aristocrata Clube. Muitos nao en- 

tendem essa propensao para o consume sibaritico, a vida social refi- 

nada e um exclusivismo que melindra o "negro pobre". Suas rhani- 

festagoes sao recebidas como uma sorte de granfinagem postiga e de 

esnobismo vazio, sem sentido, merecendo criticas ferinas e contunden- x 

tes. O seguinte comentario, escolhido por seu teor amplo, ilustra cla- 

ramente o carater de semelhantes criticas: sob um tltulo, que era uma 

pergunta — "Ha Negro "Snob"?" — Arnaldo de Camargo afirma: 

"Sim, meus senhores. Se os ha. E aos montes. Para conhece-los naa 

sera necessario procura-los. Quando menos se espera tropega- 

se-lhes. E note-se que a impressao e pior do que teriamos se des- 

semos um passeiosinho pela famigerada rua Direita. Aos que fre- 

qiientam esta rua, falta-lhes, porem, a educagao e a instrugao, que 

responderiam pela sua atitude em qualquer parte. Aos "snobs", entre- 

tanto, que e que Ihes falta? Nao sabem? Pois falta-lhes uma grande 

dose de boa vontade para querer bem aos outros negros. Evitam 

dirigir-se a um negro mal vestido porque "alguem podera surpre- 

ender-lhe e reprovar-lhe esse gesto de magnanimidade". Entretanto 
esse "snob" esquece-se de que, ate o momento, nada fez que o reco- 

mende a sua raga, Isto ate cheira a axioma, pois, se o tivesse feito, 

o orgulho nao o dominaria. E sob qualquer pretexto, estao a excla- 

mar: "Esta raga nao vai adiante". Pois e claro, senhores "snobs". As- 

sim nao vai mesmo. Se todos os negros que tern a ventura de enxer- 

gar um pouco alem do nariz evitassem essa doenga, que so e bonita 

na raga branca (ou em qualquer outra, menos na nossa), a Raga Ne- 

gra estaria hoje em nivel mais levado. Quando nao, evitariamos co- 

nhecer as pechas de malandros, vagabundos, preguigosos e outros mi- 

mos mais preciosos com que somos freqiientemente agraciados. E a 

estas horas estariamos indecisos, sem saber se iriamos assistir a 

conferencia do sabio negro "Dr. N"... ou se prefeririamos ir ao con- 

certo de piano da "senhorita Z"..., na residencia da "familia X...". 

Tudo isto e muito bonito, nao e exato? Mas nunca acontecera enquanto 
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houver "snobs" entre os negros. E ainda dizem que a Raga Negra 

nao e completa! Pois, se tem todos os vicios!" (37). No entanto, os 
resultados globais de semelhantes tendencias de acomodagao sao cons- 

trutivos. Embora o "negro de elite" se afaste dos sens airmaos de cdr" 

e negue sua solidariedade ao "idealismo" dos movimentos reivindi- 
catorios, ele impoe ao branco, por sen modo de ser, por sua maneira 

de afirmar-se socialmente e por seu estilo de vida, uma nova imagem 
do "preto". Em particular, ele contribui para reduzir e, por vezes, 

ate para anular a distancia cultural existente entre os padroes de vi- 
da dos dois estoques raciais. O "branco" nao se choca menos — ao 
contrario, sente um furor particular — quando ve o seu "vizinho de 

cor" ostentar, de modo notorio e considerado acintoso, o padrao de 

vida inerente ao nivel social a que pertehce. Nao encontra razoes 

para explicar certas "ostentagoes" e jamais consegue entender por- 

que o "negro" precisa de empregada, dando preferencia as emprega- 

das brancas... Portanto, o "grafino negro" desempenha a sua tare- 

fa historica, apesar de seu esnobismo e de sua cruel indiferenga 

diante dos dilemas do "negro pobre", a qual consiste em matizar a 
composigao racial dos diferentes estratos sociais da sociedade inclu- 

siva. 

Em suma, ao conceder-lhe certas oportunidades de absorgao 

de novas posigoes e papeis sociais, a cidade conferiu ao "negro" di- 
versas possibilidades de assimilar os padroes e o estilo de vida dos 

"brancbs". Isso nao significa que se tenha posto um paradeiro as 

velhas distingoes raciais, nem que a ordem racial tradicionalista en- 

trasse em colapso definitive de um momento para outro. Representa, 

apenas, certo avango das tendencias da democratizagao das garantias 

sociais, asseguradas pela ordem social competitiva. O peneiramento 

continua rigido e insatisfatorio, como se vera em seguida. Todavia, 
varios sintomas indicam que se esta inaugurando uma orientagao mais 

compativel com os fundamentos economicos, sociais e juridico-poli- 

ticos da sociedade de classes. Os incentives psico-sociais, dai resul- 

tantes, repercutiram de forma construtiva no "meio negro". De um 

lado, porque as tendencias assinaladas permitiram uma imitagao mais 

eficaz e benefica dos exemplos fornecidos pelos "brancos. A ansieda- 

de provocada pela "injustiga" imanente a ascehsao rapida do "italia- 

no" e do "turco" foi sendo substituida, paulatinamente, por compulsoes 
psico-sociais que compeliam o negro e o mulato a procederem de ma- 

neira analoga aqueles imigrantes e seus descendentes. Embora a 

"epoca de ouro" dos cavaleiros da fortuna pertencesse ao passado, 

(37) —Arnaldo de Camargo, "Hd Negro "Snob"?", O Novo Horizonte, Ano 11 
— N.0 19, Sao Paulo, Manjo de 1948. 
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ainda seria possivel por em pratica alguns dos seus feitos — como 

o trabalho arduo, o espirito de responsabilidade do chefe de familia, 

a cooperagao domestica, a disposigao a aceitar qualquer especie de 

trabalho economicamente compensador, o afa de associar a poupan- 

ga e a mobilidade ocupacional a ascensao social, etc.. Doutro lado, 

o que e deveras mais importante, os mecanismos descritos de nivela- 

gao progressiva dos padroes e estilo de vida, imperantes na cidade, 

revitalizaram e deram viabilidade historica a uma velha compulsao 

psico-social do "homem de cor". O "negro" sempre aspirou a al- 

cangar os padroes de vida, os tipos de personalidade-estatus e os 

modelos de prestigio social caracteristicos dos brancos das camadas do- 

minantes. A impossibilidade de concretizar essa aspiragao como uma 

consequencia pura e simples da Aboligao suscitou um estado de desi- 

lusao coletiva e fundas cicatrizes na "populagao de cor". Ac emer- 

gir como assalariado e ao classificar-se para competir com o "bran- 

co", o "negro" adquiriu condicoes para superar aqueles ressentimen- 

tos e ter um ponto de partida em suas lutas diarias pela ascensao so- 

cial. O que importa ressaltar e que, na conjuntura considerada, a 

coincidencia entre predisposigoes de mobilidade social vertical e cer- 

tas oportunidades de engajamento a vida socialmente ativa desper- 

tou e fortaleceu, no "negro", uma compulsao especifica de ascensao 

social, file concentra-se, empenhadamente, em absorver os padroes 

de vida, os tipos de personalidade-estatus e os modelos de prestigio 

social antes monopolizados, praticamente, pela "populagao branca". 

Assim, a combinagao de certas tendencias espontaneas de nivelagao 

dos padroes de vida, inexoraveis em uma sociedade de massas, e os 

comportamentos reativos de alguns circulos sociais da "populagao de 

cor" for jam incentives psico-sociais de grande alcance dinamico. O 

pouco que se avangou, nos ultimos anos, na democratizagao do siste- 

ma de relagoes raciais herdado do passado, e fruto das mudangas so- 

cias progressivas provocadas no comportamento e na mentalidade do 

"negro" pela referida compulsao psico-social. 

Parece claro que os incentives a ascensao social, ligados a mo- 

dernizagao do horizonte cultural e aos efeitos estruturais ou dinami- 

cos da expansao da sociedade de massas, provocaram alteragoes de 

monta no comportamento, na mentalidade e nas concepgoes de perso- 

nalidade-estatus do "negro". Gragas a tais alteragoes, ocorreram dois 

desenvolvimentos capitals para a compreensao sociologica das formas 

de ego-envolvimento dos individuos em ascensao, seja no "meio ne- 

gro", seja na sociedade inclusiva. 

Primeiro, no passado so o branco fornecia um ponto de referen- 

cia a compreensao do funcionamento da sociedade aberta as "pes- 

soas de cor" mais ou menos avidas de "melhorar de vida". Na me- 
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dida em que negros e mulatos conseguiam classificar-se na ordem 

social competitiva, formavam-se e consolidavam-se, no "meio negro", 
novas possibilidades de auto-referencia. O juizo anterior, calcado 

nos exitos fascinantes do "italiano" e do "turco", conduzia a crenga 

de que "o pobre tambem tern a sua vez". Com o aparecimento das 

"classes medias de cor", entretanto, criaram-se outras convicgoes 

alternativas. Os jovens Ja preferem dizer que "esta chegando" ou 

que "ja chegou a vez do negro". Um vizinho, um conhecido, um 

amigo ou um parente, que se inclua no rol daqueles que "venceram 
apesar da cor", converte-se num estimulo formidavel. "O que um 

negro pode fazer, outro negro tambem pode". O jovem avido de 

"sucesso" nao subestima os exemplos dos "irmaos de cor"; nao se 

sente diminuido nem humilhado porque outro "teve sorte" ou "sou- 

be construir o seu lugar na vida". Ao contrario do que ocorria pre- 

dominantemente no passado, em que se comentava de modo azedo: 

"fulano diz que e doutor", "ele e doutor pras negras dele" ou "si- 

crano diz que e professor de ingles, mas eu nao sei, porque nunca 

assistl aula dele", tende a prevalecer uma reagao mais construtiva, 

que faz com que a diferenciagao social do "meio negro" se torne 

util as geragoes ascendentes" Imbuidos da convicgao de que "nao 

sao menos que os outros", os jovens, principalmente, dispoem-se a 
palmilhar os duros caminhos que parecem favorecer a ascensao so- 

cial. Limitando-nos ao essencial, tres sao as orientagoes do compor- 

tamento social consciente correlacionadas a semelhante reagao. A 
disposigao por assim dizer elementar nasce da propria imitagao. O 

"desejo de veneer" propaga-se de um a outro, difundindo-se em cir- 

culos concentricos no "meio negro". Tome-se a seguinte ilustragao. 

Um rapaz, que no consenso dos "brancos" seria "preto retinto", tra- 

balhava como entregador em uma editora, fazendo a noite, com mui- 

to sacrificio, curso comercial. file proprio declarava que "encontrou 

estimulo no exemplo do tio e dos primos". O tio conseguiu obter o 

diploma de normalista e tomar-se professor em condigdes dificili- 
mas. Empenhou-se, em seguida, em fazer com que o filho mais velho 

seguisse o mesmo caminho; depois, foi mais facil repetir a proeza 
com a filha. Apos sucessivas remogoes, todos acabaram como pro- 

fessores primarios na Capital. O rapaz em questao achou que de- 

veria fazer a mesma coisa. Sem auxilio material nem amparo moral 

de ninguem, arranjou um emprego que nao o agrada, mas que Ihe 

fornece recursos para sustentar-se e freqiientar uma escola de co- 

mercio. Esta de olho em um emprego melhor e ja tern promessas de 

colocagao, assim que obtenha o diploma. Exemplos desta ordem po- 
deriam ser multiplicados. files sugerem, de modo constante, que a 

imitagao do "negro" pelo "negro" tende a difundir novos niveis de 
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aspiragao e os mecanismos apropriados para concretiza-los. Doutro 

lado, a emulagao dai resultante possui implicagoes dinamicas que 

merecem ser mencionadas. Ao que parece, ela concorre seja para 

aumentar a consciencia da igualdade racial, seja para generalizar e 

fortalecer certas disposigoes conscientes de competigao com o "bran- 

co". Dois exemplos permitirao ilustrar essa assergao. Um rapaz, 

que trabalhava como entregador de marmitas, tinha em mente apren- 

der uma "boa profissao". As suas aspiragoes ocupacionais gravita- 

vam em torno da experiencia de tres "pretos" conhecidos, que ha- 

viam conseguido "bons empregos": um tecelao, um motorista e um 

foguista. Em suas explanagdes sobre a situagao de contacto racial, 

afirmou que "os pretos sao iguais aos brancos pobres, mas inferiores 

aos brancos ricos porque nao podem subir porque tern que trabalhar 

e dar duro na vida, desde cedo". Nao tinha duvidas de que "se os 

pretos fossem ricos poderiam ser iguais aos brancos". O outro ca- 

so diz respeito a um homem maduro, porteiro de uma fabrica. Eis 

como o entrevistador resume os resultados desse ponto da entrevista: 

importante, disse-me ele, que os pretos procurem subir, isto e, 

melhorar de condigoes de vida. Isso talvez menos no sentido de melho- 

rar internamente a raga negra pela sua valorizagao consciente, do que 

no sentido de se imporem aos brancos como raga em condigoes de 

estabelecer e de manter com eles relagoes de tipo competitive". 

Segundo, a melhoria de estatus e as expectativas de que certas 

tendencias de ascensao social terao continuidade refletem-se nas con- 

cepgoes sobre a dignidade da pessoa, vigente no "meio negro". O 

exito suscita motivagoes demasiado complexas para serem descritas 

minuciosamente. Contudo, alguns tragos essenciais podem ser reti- 

dos. Ja nao se pensa, como no passado, que a dignidade da pessoa 

depende da observancia de certos padroes rigidos de "vida ordeira". 

Ao lado dessa predisposigao, ganhou relevo a preocupagao absorvente 

pelas probabilidades normals de atuagao social, garantidas pela posi- 

gao social conquistada; ■ e surgiu uma especie de exigencia intima, 

que torna os indivlduos em ascensao bastante ciosos dessas probabi- 

lidades, tanto nas relagoes com os "brancos", quanto nas relagoes 

com os "negros". As limitagoes ou interferencias na fruigao normal 

de tais probabilidades de atuagao social sao recebidas com insatis- 

fagao extrema, como se elas pusessem em jogo a propria condigao hu- 

mana das pesoas "prejudicadas". Gragas a isso, quaisquer que se- 

jam as tecnicas de ajustamento exploradas, prevalece o intento de 

resguardar-se, ativamente, quer de intimidades que nao se justifi- 

quem, quer de formas de tratamento que nao sejam "condignas", quer 

dos prejuizos materials ou morais resultantes das manifestag5es do 

*preconceito de cor". O que importa acentuar nao e o repudio puro 
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e simples seja a capitulagao passiva do "negro", seja ao mandonismo 

do "branco". Mas, o fulcro mesmo de uma nova concepgao, que le- 

va o negro e o mulato a se representaram conscientemente seus di- 

reitos e deveres, como e enquanto socii, em termos estritos da ca- 

tegoria social a.que pertengam, Essa identificagao e que gera, psi- 

co-dinamicamente, o repudio aos ajustamentos de cunho tradicio- 
nalista e as manifestagoes persistentes do "preconceito de cor". For 

isso, ela merece especial atengao. A dignidade da pessoa converte-se 

no eixo em torno do qual giram as atitudes, os comportamentos e 

as avaliagoes sociais dos individuos em ascensao, como se files fos- 
sem verdadeiros guardiaes das prerrogativas conferidas por sua "si- 

tuagao social". For essa razao, em sua maioria sentem desprezo pe- 

Ja passividade do "negro ignorante", tanto quanto um surdo ran- 
cor contra as expectativas de comportamento aviltantes dos "bran- 

cos preconceituosos". Contudo, nao encontram meios para equa- 
cionar socialmente os seus dilemas morais, arrastando consigo suas 

frustragoes, seus sonhos de igualdade racial perfeita e o zelo puri- 

tano pelo respeito as suas "regalias pessoais". Isso nao obsta que 
suas predisposigoes atuem naturalmente, apesar do individualismo, 

como um fermento sical e como uma impulsao igualitaria insopi- 

tavel. Elas animam formas de ser, de pensar e de agir visceralmen- 
te contrarias a desigualdade racial e as consequencias dela decor- 
Ten tes na distribuigao das oportunidades sociais. 

Os incentives psico-sociais de ascensao puderam operar dina- 

micamente porque encontraram campo apropriado. Mudangas ocor- 

ridas na organizagao da perspnalidade e, em proporgoes quase ir- 
risorias, na situagao exterior do "negro" na sociedade inclusiva con- 
eorreram, de varias maneiras, para impulsionar ou para facilitar 

a mobilidade social vertical no seio da "populagao de cor". Essas 
transformagoes psico-sociais ou socio-culturais condicionantes de- 

sempenharam a fungao de pre-requisitos a ascensao social do ne- 

gro e do mulato. Atendo-nos ao essencial, devemos considerar aqui: 

1.°) o repudio ao estilo de vida e ao tipo de personalidade associados 

ao padrao tradicionalista de acomodagao racial; 2.°) a objetivagao 

e o aproveitamento ocasional de compulsoes "para subir"; 3.°) a 
formagao de sentimentos e de concepgoes de igualdade raciaU 4.°) 

a formagao de atitudes de repudio as manifestagoes do "preconcei- 

to de cor"; 5.°) o aparecimento e a universalizagao de tecnicas racio- 
nais de peneiramento e de competigao no meio social inclusivo. 

No fundo, todos os requisitos psico-sociais e socio-culturais da 

mobilidade social vertical do "homem de cor" estao relacionados com 
a quebra da ordem social tradicionalista e com o solapamento, a neu- 

tralizagSo ou o desaparecimento dos influxos que ela exercia na or- 
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ganizagao do comportamento e da personalidade do "negro". Desse 

angulo, os individuos em ascensao social permitem selecionar e ana- 

lisar, em escala psico-social, o que acontecera a longo termo com 

toda a "populagao de cor", se as tendencias assinaladas d» modemi- 

zagao do sistema brasileiro de relacdes raciais persistirem e se nao 

surgirem fatores historico-sociais que perturbem ou impegam a in- 

tegragao progressiva do "negro" a ordem social competitiva. 

O componente estrutural e dinamico elementar das transforma- 

goes operadas consiste no repudio ao estilo de vida e ao tipo de perso- 

nalidade associado ao padrSo tradicionalista de aoomodagao racial. 

O negro e o mulato nao podem livrar-se de sua cor nem das avaliagoes 

que pesam sobre seus caracteres raciais no "meio branco". No en- 

tanto, podem modificar, dentro de certos limites, o modo de inte- 

ragir com suas proprias pessoas, com os "brancos" e com as condi- 

goes de existencia oferecidas pela sociedade inclusiva. Com nota- 

vel rapidez, assim que lograram um ponto de partida para a clas- 

sificagao na ordem social vigente, fizeram todos os esforgos possiveis 

para preencher e desempenhar posigoes e papeis sociais analogos aos 

desfrutados normalmente pelos "brancos". Isso evidencia duas coi- 

sas, sumamente importantes. Primeiro, a condenagao e a rejeigao 

das condigoes anteriores de vida nao resultam, como e enquanto pro- 

cesses psico-sociais in flux, da assimilagao pura e simples de pa- 

droes de reagao socitaria da "raga dominante". A pinga, com o seu 

consume em publico, serve como contra-prova dessa interpretagao. 

Ao introjetar as avaliagoes dos "brancos", o negro e o mulato incli- 

naram-se a abandonar o habito de "beber pinga" nos bares e, mes- 

mo, em outros recintos publicos, O proprio consumo da pinga, inclu- 

sive no lar e moderadamente, assumiu a aparencia de algo intole- 

ravel, como se envolvesse uma especie de degradagao social. O es- 

sencial, porem, nao se liga a tais conexoes. O homem que temia "ser 

tratado como negro", por causa do consumo ostensivo ou conhecido 

da pinga, ja havia trocado o seu modo de ver as coisas-e de encarar 

a "sua posigao" na sociedade (o mesmo acontecendo, inversamente, 

com o "negro em ascensao" que tomasse aquela bebida acintosamen- 

te). Isso quer dizer que os padroes de reagao societaria, imitados dos 

"branco", sao antes sunbolos de estatus, de limitada importancia 

estrutural e dinamica nos processes psico-sociais in flux (ou seja, 

na fase compreendida entre o abandono da posigao herdada e a po- 

sigao social adquirida). Portanto, a condenagao e a rejeigao das con- 

digoes anteriores de vida explicam-se, antes, por outras razoes. Ao 

analisarmos as motivagoes dos movimentos reivindicatorios, puse- 

mos em relevo quais sao essas razoes: o carater inxquo e degradante 

que aquelas condigoes de existencia assumem aos olhos dos agentes. 
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A situagao social heradada era vista e avaliada como o produto de 

uma espoliagao racial, com a qual o "negro" se comprometia por sua 

inercia, passividade ou conformismo. Aquela situagao social expu- 

nha o "homem de cor" a perder ou a nao possuir, em toda a pleni- 
tude, a sua condigao de pessoa; ela Ihe negava, pois, o "estado de 

gente". Segundo, a repulsa contem um elemento de decisao e de es- 

colha, mas esse se volta para as altemativas desejadas de auto-afir- 
magao social. "Ser gente", conquistar uma posigao no seio da socie- 

dade consolidada e respeitavel, eis o que entra, realmente, em li- 

nha de conta. Entre "o que setem" e "o que se quer", e da segunda 

polarizagao que saem as avaliagoes que orientam as atitudes e o com- 

portamento. O importante, e que na fase de tran^igao o "negro" criou 

para si um estatus ficticio, identificando-se com ele e agindo em fun- 

gao de suas determinagoes ideais. fisse mecanismo permitia a constru- 

gao de avaliagoes sociais de teor ilusorio e pressupunha larga margem 

de simulagao (tanto perante a propria consciencia, quanto com rela- 

gao aos "outros", brancos, negros ou mulatos). "Ser aprumado", "pa- 
recer alinhado", "agir direito", "caprichar no que fizer", "deixar os 

outros de olhos arregalados", "infundir respeito", e outras aspiragoes 

do mesmo teor iluminavam o horizonte intelectual dos agentes, levan- 

do-os a proceder e afirmar-se como se ja tivessem adquirido o estatus 
real desejado. Os meios confundiam-se com os fins;, mas, isso tinha 

sentido construtivo para os que estivessem, de fato, ascendendo so- 

cialmente. As exigencias morais do estatus ficticio, por ingenuas e 

precarias qUe elas paregam, conferiam aos individuos a possibilidade 

de se tornarem aquilo que eles ainda nao eram — e que jamais se- 
riam, sem atravessar com grande audacia o rubicao. 

fosses dois pontos precisam ser retidos cuidadosamente. files de- 

limitam o proprio sistema de referenda, que deflui dos modos de 

ser, de pensar e de agir do "negro em ascensao", tal como ele se 

comporta no aproveitamento das oportunidades de classificagao na 

ordem social competitiva, oferecidas pela situagao de contacto 
existente. Nem a "vergonha da cor", "nem a vontade de passar 
por branco" chegaram a ser importantes nesse contexto. O estilo de 

vida e o tipo de organizagao da personalidade, associados ao padrao 
tradicionalista de dominagao racial, nao sao imputados a natureza 
do "negro". Por conseguinte, nao sao considerados "peculiares ao 
negro" e, ainda menos, inelutaveis. Ao contrario, como frutos da 

violencia e da espoliagao, sao representados como acidentes historico- 
sociais, crueis e infamantes, mas perfeitamente superaveis atraves 

de comportamentos lucidos, inflexiveis e persistentes. Alem disso, 

o estilo de vida e os tipos de personalidade alternatives, caracteris- 
ticos do "outro lado da sociedade", nao sao concebidos como inaces- 
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siveis (como se nao "fossem para o bico do preto"). "O negro nao 

e gente" porque o impediram que se afirmasse como tal; contudo, 

nas avaliagoes correntes, admitia-se que ele poderia sair-se tao bem 

ou melhor que os "brancos". Nesse sentido, a ascensao social equi- 

valia a por um paradeiro num estado de iniquidade e assumir o es- 

tilo de vida, os modelos de organizagao da personalidade e o pres- 

tigio social do "branco". "Ser gente" e wsentir-se, comportar-se e 

viver como os brancos" eram uma e a mesma coisa. Todavia, ai nao 

esta, de modo nenhum, o ideal de um branqueamento postigo, de 

"varar a linha" ou de "passar por branco". Se apelassemos para uma 

linguagem figurada, din'amos que se pretendia apenas uma sorte de 
4'branqueamento social", entendido como democratizagao perfeita das 

"prerrogativas sociais" a que o "negro" tern direito na sociedade de 

classes. Semelhante "branqueamento" apenas diz respeito a posigoes 

« papeis sociais, dissnciando-se qualquer disposigao de ser ou de pa- 

recer "branco" em termos raciais. Enquanto o "mulato claro", na 

ordem tradicionalista, procura disfargar sua cor, na situagao emer- 

gente nota-se certo orgulho (provavelmente de origem e de natureza 

compensatoria), de "ser negro". De qualquer forma, e assim que o 

negro e o mulato tendem a identificar-se, aspirando a "subir", mas 

oomo e enquanto "negros". 

Essas ponderagoes esclarecem qual e a natureza do requisito 

psico-social que regula os ajustamentos basicos dos individuos que 

querem "deixar de viver como preto" e pretendem "ser gente". Que- 

rem "o seu lugar na sociedade", vendo na ascensao social o remedio 

para todos os males; mas, rejeitam as avaliaqoes tradicionalistas, pois 

repudiam, juntamente com a "vida largada dos negros vagabundos" ou 

""sem vontade", a associagao entre "cor" e "posigao social inferior". 

O "negro e gente", e como tal "tern os mesmos direitos que os bran- 

cos". Aqui, convem lembrar dados ja citados acima: a convicgao de 

que "negro e gente e nao tern que andar diferente dos outros" e a 

gradual perda de passividade, que tende a fazer com que muitos 

lutem "por seu direito de serem tratados como homens, nao como pre- 

tos". Essas reagoes elementares manifestam-se em nlveis distintos. 

No da relagao com os "brancos" envolvem a exigencia do "tratamen- 

to condigno", em moldes igualitarios. Como declarou uma senhora 

mulata-escura, que criticava os "pretos" pela situagao existente: 

"Mas, isso nao quer dizer que o preconceito de cor nao existe e nem 

que o preto seja igual ao branco. Primeiro, os pretos nao sao iguais 

aos brancos e e dificil que venham a conseguir isso. O senhor sabe 

que em Roma existiu escravidao. Uma raga escravizou outra, como 

aconteceu no Brasil. Mas a escravidao desapareceu e todos se toma- 

ram iguais. Ninguem se lerabra mais disso, que uns descendem de 
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senhores e outros de escravos. ■ Mas no Brasil aconteceu o contrario. 

Ninguem quer se esquecer que o negro foi escravo e os brancos tem 

repulsa pelo negro por causa disso. Nao querem admitir que o negro, 

que foi escravo deles, suba, torne-se igual a eles. A vida dos pre- 
tos e nao so diferente da dos brancos, como ainda eles sao mantidos 

numa posigao baixa pelos brancos, que nao querem saber que os ne- 

gros consigam por sua capacidade ou inteligencia certos empregos 

ou ocupagoes de projegao. O negro e aceito em muitos servigos mas 
em posigao inferior. So por excegao podem eles conseguir um lugar 

de destaque. O branco tem medo da inteligencia do negro. Sabendo 
que o negro e inteligente e e capaz para os servigos intelectuais, sabe 
falar e e capaz de escrever bem, o branco evita como pode que ele 

suba". Contra essa disposigao, ela se insurge de forma consciente e 
tenaz. As reagoes em questao tambem produzem efeitos nas rela- 

goes dos "negros" entre si e com o meio ambiente. A acomodagao pas- 

siva, em particular, e combatida animosamente. A mesma informan- 

te adiantou: "por sua vez, os pretos contribuem para manter essa 

desigualdade. files aceitam servilmente essas manobras do branco. 

E' verdade que elas sao feitas a traigao, deslealmente. Com um sor- 
riso no labio e muita amabilidade uma pessoa branca pode lamentar 

o fato de nao ter dado uma oportunidade a um preto que a merecia. 
Mas o preto e culpado, porque nao procura educar-se para subir, 

porque nao luta para melhorar de vida. A solugao do problema do 

negro nao pode vir do branco, nem do governo. fiste pode ajudar. 

Mas quern tem de resolver o problema do negro e o prdprio negro, 

file deve educar-se e deve agir de modo diferente nas relagoes com 

o branco. Deve disputar o que e seu! Nao deve de maneira nenhuma 
sucumbir antes do desfecho da luta, nem esmorecer porque nao con- 

segue tudo de uma vez. As coisas irao devagar mas se modificarao 

se os pretos derem melhor educagao aos filhos e tomarem uma atitu- 

de altiva diante do branco. Nada de aceitar humilhagoes, nada de 
aceitar as recusas. Devemos fazer como diz o Dr. Arlindo (38). Fa- 
zer de conta que o preconceito nao existe. Eu sei que ele existe. Mas 

passo por cima dele! Que me importa!". 

O contexto moral de semelhante avaliagao do "negro conformado" 
tende a difundir-se, sendo compartilhado por todos os que aspiram 
a "subir", de um ou de outro jeito. Apenas para completar o quadro 

de referencia, julgamos oportuno transcrever as opinioes de um jo- 

vem estudante negro. "O branco nao prejudica os pretos. files 6 que 

gostam da vagabundagem e de fazer farra. Em vez de trabalhar para 

subir, preferem levar vida folgada. Nao querem estudar e nao se 

(38) — Dr. Arlindo Veiga dos Santos. 
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aplicam na escola como os brancos. Eu tenho amigos que preferem 

pegar uma caixa de engraxate, em vez de procurar um emprego 

melhor. Quando a gente fala isso com eles, eles acham que e besteira. 

Que o que eles tern esta muito bom". Por fim, existe o problema de- 

veras complexo da separagao do "meio negro". Nas condigoes fo- 

calizadas, o "negro em ascensao" tem de preparar-se para retrair-se 

e, at6, para isolar-se de conhecidos, amigos e parentes, fisse afasta- 

mento aparece como algo natural e inelutavel — nao como o prego que 

se deva pagar a "vergonha de ser negro". Na medida que se empenha 

"em veneer como e enquanto negro", o homem de cor de nossos dias 

nao foge do convivio com os seus por causa de motives dessa ordem. 

Alguns casos permitiram-nos estudar objetivamente tal comporta- 

mjentfc. A necessidade do por em pratica o novo nivel de vida, de 

encontrar pessoas com interesses sociais analogos e aspiragoes iden- 

ticas e que estao na raiz das motivagoes evitativas. Entao, ao repu- 

diar o "negro pobre", nao e ao "negro" propriamente dito que esta 

evitando. Mas, certo estado social, do qual pretende afastar-se a 

todo custo. A prova disso, e que prefere buscar a companhia de 

outros "negros" de posigao social comparavel, em vez de tentar a 

convivencia exclusiva com "brancos" de nivel social identico ou 

inferior. Numa das entrevistas, um dos antigos lideres dos movi- 

mentos reivindicativos, muito sensivel a lealdade aos interesses fun- 

damentais da "coletividade negra", afirmou taxativamente: "meus 

interesses nao estao no meio negro ignorante"; "agora so quero sa- 

ber de tratar da minha vida e educar meus filhos". Outro sujeito 

evidenciou que nao era por desamor que se afastava dos antigos 

amigos e companheiros. E que nao concordava com seu estilo de 

vida, achando que nao era a "cor" mas por causa dos comportamen- 

tos "debochados" ou "largados" que "envergonham a gente" e "des- 

moralizam os negros", que se separava e isolava deles. O fato e que 

o candidate a ascensao social precisa estar potencialmente apto a 

desligar-se do seu ambiente, devendo estar material e moralmente 

preparado para enfrentar os dramas humanos dai resultantes. 

Outro requisite psico-social importante consiste na atualizagao 

de compulsoes "para subir" na escala social. For duas vias o "ne- 

gro" muda sua mentalidade com referencia a concepgao do seu "des- 

tine social" e do seu "lugar na sociedade". Primeiro, pela aquisi- 

gao de um meio de ganho e pela inclusao conseqliente na estrutura 

ocupacional da comunidade; segundo, gragas aos efeitos psico-so- 

ciais da modernizagao do seu horizonte cultural medio. Ambos os 

aspectos ja foram descritos e analisados acima. Conviria retomar 

o assunto de uma perspectiva que permita salientar a influencia di- 

namica dos fatores psico-sociais envolvidos. Esta claro que as tres 
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condi<?6es mencionadas — obtengao de um meio de ganho; classifi- 
cagao na ordem social competitiva; e certo grau de secularizagao 

dos modos de ser, de pensar e de agir — podiam se dar, psicologica 

e sociologicamente, tanto de formas muito variaveis, quanto sem 
modificar, na substancia, as probabilidades exteriores de ascensao 

social. A verdade e que nao estamos diante de um sistema de for- 

gas do tipo que existe no jogo de bilhar. Malgrado certas condi- 

goes favoraveis e a propria propensao subjetiva "para subir", o in- 

dividuo podia nao ter exito ou lograr, apenas, exitos fortuitos na 
diregao almejada. Tudo isso nos coloca diante de uma questao de- 

veras complexa. Trata-se daquilo que se poderia chamar de fator 
pessoal e de sua maneira de operar em diferentes situagoes concre- 

tas. A objetivagao social da compulsao "para subir" compreende 

um componente psico-sociologico bem conhecido: onde ela surge, 

ela se conjuga a certas atitudes, avaliagoes ou aspiragoes que sepa- 
ram determinados individuos do contexto emocional e moral da con- 

cepgao tradicionalista. Isso se torna patente, de modo perfeito, nos 
casos em que os agentes explicitaram que "nem sempre adianta su- 

bir para ser feliz", mas que "os pretos procuram [ou devem procu- 
rar] subir". Nessas situagoes, parece claro que estao sob a influen- 

cia simultanea dos dois padroes de reagao societaria exclusivos — 
o fornecido pelo horizonte cultural tradicionalista e o produzido pe- 

lo horizonte cultural da sociedade de massas. O individuo nao bus- 
ca a felicidade na ascensao social; porem, age como os outros, cor- 

respondendo as tendencias atuantes, ao mesmo tempo que se asse- 
gura os beneficios da melhoria do nlvel de vida. 

Doutro lado, e preciso que se tenha em mente o poder restriti- 
vo e neutralizador das condigoes externas de existencia. As barrei- 

ras a serem vencidas, seja no "meio negro" seja em relagao as ati- 

tudes dos "brancos" sao tao variadas e fortes, que a compulsao "pa- 

ra subir" so se toma operativa em certos casos. Os negros e os mu- 

latos perceberam e explicaram semelhante processo, ao dizerem que 

so "os pretos de raga" conseguem veneer as dificuldades e realizar 
os seus designios de ascensao social. O problema, em termos psico- 

socioldgicos, nao se reduz as tecnicas postas em praticas para con- 
trolar as adversidades do ambiente ou para explorar suas condigoes 

vantajosas. Ha algo fundamental, que e a propria qualidade da 

compulsao psico-social "para subir" Se as disposigoes individuais 

de ascensao social forem tenues ou se nascerem da mera imitagao, 
podemos nos defrontar com as alternativas vistas com desaprego no 

"meio negro". Individuos que sao apontados como "desanimados", 

"capacho dos brancos", que "nao tern coragem para se impor", que 

"desistem na primeira decepgao" etc.. Atraves dos resultados de 
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algumas entrevistas, descobrimos que a compulsao "para subir" se 

torna operativa quando adquire consistencia para resistir aos efei- 

tos de desapontamentos freqiientes, intensos e perturbadores. Esta 

conclusao justifica o recurso popular a imagem do "negro de raga''. 

Realmente, tanto a sociedade inclusiva, quanto o ambiente social 

restrito selecionam de forma preponderantemente negativa e adversa 

as compulsoes de ascensao social do negro e do mulato. Isso ocorre 

de tal maneira, que a efetivagao das aspiragoes dos agentes aparece 

como imprevisivel e ocasional. Pelas aparencias. os que obtem apoio 

de "brancos influentes", a "simpatia dos chefes" ou, ainda, a com- 

preensao e o amparo de parentes, de amigos e de conhecidos, etc., e 

que entram no rol dos que "conseguem veneer". No entanto, atras 

dos esforgos e das habilidades demonstrados pelos agentes e como 

fator dinamico de seus ajustamentos psico-sociais, esta uma "vonta- 

de inquebrantavel", uma "ambigao insaciavel" ou um "animo de fer- 

ro", como se exprimiram os proprios informantes. Entao, nessas si- 

tuagoes deparamos fcom um tipo de compulsao "para subir" que nao 

cede facilmente as pressoes negativas do meio, bastante forte para 

suportar, sem alterar-se estrutural e dinamicamente, as condigoes 

externas que poderiam solapa-la, neutraliza-la ou destrui-la. 

Os dois extremes desta descrigao mostram o quanto o "fator pes- 

soal" depende da mjaneira pela qual a personalidade do "negro" in- 

terage com as forgas psico-sociais do ambiente. Na medida em que 

a "sociedade aberta" fecha a maioria de seus mecanismos de mobi- 

lidade social vertical ao negro e ao mulato, estes precisam estrutu- 

rar seu comportamento para "conseguir exito" nas oportunidades 

acessiveis segundo condigoes penosas. Em regra, uma forte compul- 

sao "para subir" acaba sendo o unico ponto de apoio com que os in- 

dividuos podem contar, em quaisquer circunstancias. Os que nao pos- 

suirem essa armadura, tern de conformar-se com o malogro mais ou 

menos completo; e mesmo aqueles que dela disponham por vezes 

sucumbem aos "entrechoques da vida", culpando a sociedade pelo 

desfecho final. O que nos interessa por em evidencia e a importan- 

cia unica desse requisite psico-social. f]le se torna decisive na deter- 

minagao das probabilidades de ascensao social dos individuos, con- 

siderados singularmente, embora nao corrija (nem possa corrigir) os 

fatores historico-sociais da desigualdade racial. 

Assim como classificagao social e inclusao na ordem social com- 

petitiva significam alteragao nas relagoes com os "brancos", tam^ 

bem a formagao de sentimentos e de concepgoes de igualdade racial 

se converte num requisite psico-social deveras importante. Varios 

documentos, transcritos acima, atestam que o "negro" tende a opor- 

se e a repelir o padrao de dominagao racial tradicionalista. Impoe-se, 
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agora, relacionar tais atitudes e comportamentos com os requisites 
psico-sociais da competigao com o "branco" (39). Para langar-se no 

mercado de trabalho e para pretender posigoes sociais que constitu- 

em autenticas "prerrogativas da raga branca", o negro e o mulato 
precisam adquirir, previamente, consciencia de que sao iguais aos 

brancos e de que as diferengas porventura existentes nao nascem de 

fatores inatos, mas da heranga social. Os dados de fato demonstram 

cabalmente que semelhante estado de consciencia esta se constituin- 

do e, ao mesmo tempo, se universalizando com notavel rapidez no 

"meio negro". As seguintes ilustragoes atestam as reagoes tipicas 

com que nos defrontamos: "os pretos sao iguais 6u mesmo melhor 

que os brancos"; "qualquer preto, ou melhor, a maior parte dos pre- 

tos, se tivessem a mesma educagao poderia fazer qualquer servigo de 

branco"; "os negros devem procurar subir para mostrar aos brancos 
que podem ser iguais a eles"; "os negros deveriam mostrar aos brancos 

que sao iguais em tudo, so na cor que nao"; "os negros sao tao inte- 

ligentes e capazes quanto os brancos. O que Ihes falta e oportunida- 

de"; e por ai afora. 6sse sentimento de igualdade leva os individuos 
a conceberem suas posigoes sociais e suas personalidades-estatus em 

termos de equivalencia social com o "branco". Alem disso, como ve- 

rificamos por alguns exemplos, desperta avaliagoes que permitem 

censurar tanto a "submissao", quanto a "violencia" como saidas pa- 
ra a acomodagao racial. Com isso, ficam igualmente condenados os 

modelos do "negro docil" ou "medroso" e do "negro revoltado" ou 

"insubmisso". Em seu lugar, cresce uma disposigao madura e vigi- 
lante, que confere ao "negro" a possibilidade de tirar proveito da 

"confusao" ou das "manobras" do "branco". 

O "negro" modifica, portanto suas auto-concepgoes de estatus e 

de papeis sociais. Liberta-se das pressoes morais do mundo tradicio- 

nalista e adere conscientemente ao clima moral da ordem social com- 
petitiva. O repiidio as manifestagoes e aos efeitos do "preconceito de 
cor" ganha outra tonalidade. O "protesto negro" ou foi mudo ou foi 

dramatico no passado. Tivemos o retraimento, como um primeiro me- 
canismo de reagao inconformista; e, em seguida, as explosoes coleti- 

vas inerentes aos movimentos reivindicativos, dos quais a Frente Ne- 
gra Brasileira constituiu uma manifestagao tipica. As duas formas 
de protesto foram ignoradas pela sociedade inclusiva. Ao equiparar- 
se psicologica, social e moralmente ao "branco", o "negro" sera for- 

gado a enfrentar seus dilemas raciais no piano individual e concre- 
te. Em primeiro lugar, ele tera de encarar as manifestagoes e os efei- 

(39) — Pois 6 claro que integragao na ordem social competitiva significa, ine- 
vitavelmente, envolvimento progressive em situagoes de competicao com 
os "brancos". 
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tos do preconceito dc cor como urn dosafio — cdgo QviltBiito, quc 

poe em cheque a propria condigao moral de sua pessoa. Entao, ten- 

tara enfrenta-lo, resguardando seus interesses materials e morals. O 

"branco" nao cria o conflito racial aberto; ele fara o mesmo, sem 

recorrer as tecnicas tradicionais da submissao ou da rebeldia. Reite- 

ra as tentativas para conseguir determinados empregos; aproveita o 

conhecimento acumulado sobre as "manobras" e os "truques" dos 

"brancos"; e so aceita, em ultima instancia, um isolamento sob muitos 

aspectos mitigado e dourado, porque se desenrola em um nivel social 

mais alto que o de muitos "brancos pobres". O essencial, em tudo 

isso, e o tipo de repudio ao "preconceito de cor", file envolve um 

combate corpo a corpo, em que a ultima concessao e deliberadamen- 

le posta fora de jogo. Admitir, direta ou indiretamente, sua inferiori- 

dade e aceitar complacentemente, em conseqiiencia, o antigo codigo 

de relagoes raciais, eis o que o "negro" se proibe. For isso, ele re- 

jeita a acomodagao passiva, com o isolamento coletivo, e o protesto 

ativo, com grandes promessas para um futuro remoto. file quer vi- 

ver no presente e ter acesso "a tudo a que tern direito". No limiar 

mesmo de sua afirmagao social estao atitudes de repulsa militante, 

embora dissimuladas e "sabidas", do "preconceito de cor" e dos seus 

efeitos socio-economicos ou morais. Em segundo lugar, o que amea- 

ga as aspiragoes sociais do "negro em ascensao" 4;ambem arrisca suas 

representagoes de estatus e de papeis sociais. As manifestagoes do 

"preconceito de cor" repercutem, dolorosamente, tanto nos anseios de 

viver e de ser tratado dignamente, quando nas disposig es de igual- 

dade social do negro e do mulato. Ainda que o condicionamento se- 

cular pesasse mais que as aspiragoes recentes, seria dificil sufocar, 

no "homem de cor", as exigencias do mundo em que ele vive e para o 

qual esta sendo socializado. For conseguinte, e impossivel conciliar 

a mentalidade do "negro em ascensao social" com as pressoes tradi- 

cionalistas do meio ambiente. Ha um abismo psicologico entre as 

duas coisas. Os resultados de nossas entrevistas comprovaram con- 

clusivamente essa afirmagao. Mesmo as pessoas que achavam que 

"o negro e que tern mania de perseguigao", que sustentavam que "o 

complexo seria responsavel por essas ideias" [de que o preconceito 

existe] ou que assoalhavam que "o negro e culpado de sua situagao" 

repelem de varias maneiras qualquer acomodagao passiva e os pres- 

supostos materials ou morais do padrao tradicionalista de relagao ra- 

cial assimetrica. 

Desse angulo, portanto, a integragao a ordem social competitiva 

depende de certos pre-requisitos. O negro e o mulato precisam deixar 

de conceber-se, psicologica e socialmente, a luz da imagem do "ne- 

gro" construida no passado recente. Ou fazem isso e disputam as 



— 485 — 

•oportunidades de classificagao e de ascensSo existentes, ou conti- 

jiuam a margem do fluxo da vida social organizada e de seus pro- 

ven tos economicos, politicos e morais. Os que debatem, com tama- 

nha paixao, o problema de saber se existe ou nao o "preconceito de 
cor" no Brasil deveriam partir desse limiar. O "negro" tem de deci- 

•dir entre a exclusao consentida e a participagao imposta. Ao tomar 
o segundo caminho, nao pode ter condescendencias para com uma 
imagem de si mesmo que e uma aberrayao de qualquer ideal da pes- 

«oa humana e colide, irreparavelmente, com os tipos de personalida- 
de-estatus requeridos pela ordem social competitiva. 

For fim, e preciso considerar-se que esta ordem social impoe 

certos padroes de racionalizagao que tornam, eventualmente, a com- 

petigao aberta acima das diferengas raciais. Isso se evidencia, espe- 

•cialmente, no seio de grandes organizagoes, estatais, para-estatais 
ou privadas. A selegao dos candidates aos postos iniciais de varias 
carreiras e as vezes tambem a sua promogao se fazem mediante con- 

curso. Nessas condigoes, o negro e o mulato chegam a ter acesso a 
oportunidades que Ihes eram vedadas no passado recente. Ao que 

parece, esses efeitos sao recebidos com certa relutancia, havendo or- 
ganizagoes (particularmente privadas) que usam subterfugios que 

facilitam a identificagao racial dos pretendentes e sua exclusao auto- 

matica. Nao obstante, a racionalizagao das tecnicas de selegao e de 

promogao favorece, definidamente, os segmentos da "populagao de 
cor" que estao em condigoes de se langarem na competigao por em- 

pregos qualificados e de melhor remuneragao. Os influxes tradicio- 

nalistas ainda se fazem sentir em dois pontos. De um lado, as vezes 

4 preciso combinar o paternalismo com as novas praticas. O seguinte 

exemplo ilustra essa altemativa. "Tendo sido criada a repartigao 

onde ate vir para Cci trabalhei, foi publicado um edital de concurso 

para preenchimento de vinte vagas de escriturario. Apresentaram-se 

518 candidates, entre os quais eu. Prestei o concurso, mas o resultado 

nao foi publicado. Todavia, fiquei sabendo posteriormente que ha- 

via passado em segundo lugar. Logicamente, tinha o direito do pre- 

enchimento da segunda vaga. Fui chamado, mas fiquei sabendo de- 
pois que era para nao o ser, pois, eis que, em reuniao da diretoria da 

repartigao, nao quiseram que eu ingressasse, em virtude de julgarem 
que iria haver certa dificuldade no meu contacto com algumas se- 

nhoritas [.,. ] que iriam tambem trabalhar. Julgavam alguns dire- 

tores que tais senhoritas iriam se sentir mal em trabalhando em uma 
mesma sala, com um negro. Nesse interim, um dos diretores, de quern 

sou irmao de criagao, levantou-se e disse que eu havia sido criado na 

casa de seu pai e que por isso eu havia recebido uma educagao igual 

a que recebera, sabendo eu comportar-me em qualquer meio, fosse 
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que meio fosse. Assim, nao desejoso de truncar a opiniao da maio- 

ria, deixava de manifestar-se, lavrando porem o seu protesto, reti- 

rando-se da sala. Ante isso, resolveram admiti^-me,,. Doutro lado^ 

a tolerancia e maior para os empregos de inlcio de carreira, apertando- 

se os cordoes posteriormente. Assim, o Candida to aceito com restrigoes. 

"fica marcando passo". Para evitar esse desfecho, mais ou menos 

percebido, ha quern apele para a influencia dos cartuchos, Um bran- 

co, um dos dire to res de grande organizagSo estatal, relatou-nos, a 

respeito: Mos concursos sao publicos e nmguem pode impedir que eles 

(40) entrem para o banco. Alguns tern pistoloes, como os dois geren- 

tes, e conseguem alcangar os altos postos". Ha evidente e fundado 

consenso, na "populagao de cor", sobre as limitagoes inerentes as opor- 

tunidades nascidas de frutos desta natureza. No en tan to, elas nao saa 

despreziveis e, como se inscrevem numa tendencia geral, deviam ser 

mencionadas. 12 precise nao ignorar que a disposigao a aceitar "clien- 

tes de cor" entra no mesmo context© (41). Coisa analoga sucede 

com a aceitagao crescente de servigos prestados por "profissionais 

de cor" (como professores, dentistas, medicos, advogados, etc.). A 

ideia de que "o que conta e a competencia" parece ser responsavel 

por essas atitudes. Consideradas globalmente, as manifestagoes apa- 

rentemente discretas e isoladas da mesma tendencia adquirem sig- 

nificagao especial. Elas sugerem que, em varios pontos, a substitui- 

gao de tecnicas sociais tradicionais por tecnicas sociais racionais con- 

tribui para difundir, gradualmente, criterios que reduzem ou anulam 

a importancia da "cor" nas agoes e nas relagoes humanas. 

Os dados expostos ja entremostram as dificuldades com que se 

defrontam o negro e o mulato para conseguirem se classificar social- 

mente e competir por riqueza, poder e prestigio com os "brancos"- 

Tem de varar varios tipos de resistencia e de barreiras (42) para con- 

quistar uma situagao que, em condigoes analogas, pode ser obtida com 

a maior facilidade e rapidez pelo "branco" que conte com o mesmo 

ponto de partida. Na medida em que a compulsao "para subir" en- 

contra menos apoio no mundo exterior que nas predisposigoes sub- 

jetivas, em todos os niveis da organizagao do comportamento, da per- 

sonalidade e da sociedade, surgem obstaculos mais ou menos ativos 

a ascensao social do negro e do mulato ou ao reconhecimento explicito- 

(40) — Referia-se aos "lourinhos", termo com que designava, pejorativamente> 

os negros e os mulato^. 
(41) — Note-se que o dono de uma importante casa de modas vendeu uma fan- 

tasia carissima "para uma negra". As empregadas resistiram h operacao 
e ele prdprio justificou-se diante dos amigos, dizendo que nao podia de- 
terminar a cor dos clientes, Como ela podia pagar, teve de vender. 

(42) — Passamos a tratar o segundq tdpico, a ser analisado nesta parte do pre- 
sente trabalho (cf. acima, p. 440). 
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das alteragoes de estatus e de papeis sociais porventura alcangados. 

Restringindo-nos ao essencial, vamos examinar aqui: 1.°) os efeitos 

diretos ou indiretos da desigualdade racial; 2.°) a fungao estabiliza- 

dora do "preconceito de cor"; 3.°) os efeitos dos mecanismos reativos 

ao "preconceito de cor"; 4.°) as compulsoes psico-sociais negativas 

do "meio negro"; 5.°) a interferencia de fatores diferenciais; 6.°) o 
carater neutro ou negative dos estimulos govemamentais; 7.°) bar- 

reiras ao reconhecimento do estatus adquirido pelo negro e pelo mu- 

lato; 8.°) os mecanismos de aceitagao do "homem de cor". 

A principal barreira a ascensao social do negro e do mulato e de 

natureza estrutural. Se a passagem para a ordem social competitiva 

se desse de forma rapida e homogenea, do ponto de vista da absorgao 
dos estoques raciais em presenga, teria desaparecido o paralelismo 

entre "raga negra" e "posigao social inferior", com o monopolio da 

dominagao racial pelos estratos sociais superiores da "raga branca". 

Como isso nao ocorreu, a diferenga entre a situagao de contacto ra- 

cial imperante na decada de 50 e a que existia no periodo de 1900-1930 

e meramente de grau. Em outras palavras, a expansa^ da ordem so- 
cial competitiva adquiriu densidade e intensidade suficientes para 

se refletir no piano das relagoes raciais. O padrao tradicionalista de 
relagao racial assimetrica comegou a entrar em crise irreversivel e, 
com ele, o mencionado paralelismo entre a estratificagao racial e a 

hierarquia social da sociedade paulistana. Note-se, porem: apenas co- 

megou a entrar em crise. O que quer dizer que estamos, ainda, mais 

proximos do passado, que da imagem de uma democracia racial inci- 

piente e imperfeita. Doutro lado, o que ira acontecer no futuro de- 

pende de condigoes e de fatores historico-sociais incertos e, a julgar 
pelo presente, de continuidade ou de alcance imprevisiveis. 

Em contraste com a situagao de contacto de 1900-1930, diriamos 

que entramos, com referencia as perspectivas da "populagao de cor", 

numa era de esperangas reals. Parece que chegou, mesmo, "a vez do 
negro" — para reutilizarmos uma expressao tomada aos sujeitos da 

investigagao. Ela chegou timidamente, pois o "negro" vem a reboque 
dos segmentos das "populagoes nacionais", do campo e das cidades, 

arrancadas a desocupagao sistematica ou esporadica. Mas, permi- 
te-nos fazer algo que teria pouco sentido no periodo de 1900-1930: 

analisar os mecanismos de mobilizagao do "negro" para a vida social 

organizada da sociedade inclusiva e o que isso representa, sociologi- 
camente, como fenomeno de mobilidade social vertical. Contudo, e 

precise que fique claro que nao podemos endossar as opinioes "oti- 

mistas". O caminho percorrido foi quase insignificante, nao corres- 

pondendo nem aos imperatives da normalizagao da ordem social com- 

petitiva, nem as aspiragoes coletivas da "populagao de cor", expres- 
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sas atraves dos movimentos sociais reivindicativos. Superamos, em 

alguns aspectos, uma parte da demora cultural que separava nossa 

ordem racial de nossa ordem social. Mas, subsiste o dequilibrio que 

havia entre ambas. verdade que o negro e o mulato avangaram, 

"progredindo" com a cidade. Mas, fizeram-no as cegas e em zigue- 

zagues, como se vera a seguir, sem despertar solidariedade de qualquer 

especie em outros circulos humanos. Todos tinham tanta coisa a ven- 

eer, para modificar atitudes e comportamentos tao arraigados, que os 

espinhosos e comoventes esforgos "para ser gente", empreendidos obse- 

cadamente pelo "negro", permaneceram ignorados, nao tocando nem 

no coragao ou na razao nem na imaginagao dos outros homens. O 

"negro" continua a debater-se, sozinho e desamparado, num mundo so- 

cialmente insensivel a seus dilemas materiais e morais, no qual as 

pessoas de outra cor sentem vergonha de agir como agem mas nao 

possuem forgas para proceder de modo diferente. Ora, enquanto is- 

so suceder, estaremos umbilicalmente presos ao padrao tradicionalista 

de dominagao racial, condenando os negros e os mulatos a uma desi- 

gualdade social inexoravel. 

^ preciso que se entenda que a desigualdade racial, em termos da 

"situagao da raga negra", nao representa apenas uma condigao des- 

vantajosa. Ela se ergue como uma verdadeira muralha, contra a 

qual se esbatem e anulam as esperangas mais fortes, ambiciosas e 

sadias da "populagao de cor". For isso, ela opera como um fator de 

inercia. Como procurou explicar-nos um grupo de jovens intelec- 

tuais negros, a ela se prende a renovagao incessante do circulo vicio- 

so, que encadeia entre si a pobreza, a ignorancia e a doenga, ocupa- 

goes incertas, economicamente degradadas e socialmente indeseja- 

veis, nlveis infimos de renda, os mais baixos padroes de vida reco- 

nheciveis e posigao social inferior. Doutro lado, ela alimenta e da 

fundamento a um estado de espirito derrotista e frustrado, que con- 

duz o "negro", de todas as geragoes, a convicgao de que "nao adian- 

ta nada fazer forga", "vida de negro e assim mesmo", "negro nasceu 

pra sofrer", "negro nunca podera ser nada", "e melhor levar a vida 

na folga", "eu levo a vida a minha maneira", "e melhor aproveitar 

a vida enquanto se pode", "so trouxa se mata pra guardar dinheiro", 

"eu nao recebi nenhuma educagao mas vou me virando", "o que 

adianta e ser esperto", "a gente so leva da vida o que aproveita" e 

por ai afora. Conversando-se com as pessoas que sustentam essas 

ideias, descobre-se logo que ditos dessa natureza sao meras verba- 

lizagoes, que racionalizam e escondem frustragoes pessoais ou am- 

bigdes legitimas, porem irrealizaveis socialmente. 

For ser um fator de inercia socio-cultural, os efeitos da desigual- 

dade racial possuem certa generalidade e, num piano mais amplo, as- 



— 489 — 

sociam-se a perpetua^ao do padrao de organizagao societario que en- 
gendra e mantem a propria desigualdade racial. Portanto, nela e 

que se deve procurar as causas da limitada capacidade de competi- 

gao, que restringem drasticamente ou anulam os anseios de integra- 

g3o social da "populagao de cor". A esse respeito, seria preciso con- 
siderar os mencionados efeitos sob dois aspectos distintos: os que re- 

sultam, pura e simplesmente, da situagao material do negro e do 

mulato; e os que promanam da configuragao assumida por seu mun- 

do moral. 

Sob o primeiro aspecto, os efeitos estabilizadores da desigualda- 

de racial aparecem atraves do baixo nivel de emprego e do baixo 

mvel de renda correspondente. Os dados coligidos revelam, abundan- 

temente, que o negro e o mulato ainda empenham o grosso de seus 

esforgos na luta pela superagao do estado de pauperismo e de anomia, 

descrito no capitulo 2. Um medico branco, dotado de vasta expe- 
riencia com a clientela pobre de populoso bairro da Capital, adian- 

tou-nos a opiniao de que "o grande problema do negro e a miseria e 

a doenga". "Sao desanimados para o trabalho mas isto nao e mais 

do que a conseqiiencia da ma alimentagao e esta, conseqiiencia do 

baixo nivel de vida que levam. Onde nao ha dinheiro nao ha ali- 

mento e onde este nao entra ha as doengas. Se o negro tern fome e 
doenga nao pode tratar de sua cultura e por isso nao pode competir 

com o branco. O branco tern a sociedade a seu favor ao passo que 

ao negro tudo Ihe e desfavoravel". Outras informagoes e principal- 

mente o impressionante relate de Carolina Maria de Jesus, corrobo- 
ram esse lado sombrio da existencia do "negro" na decada de 50. 

As cenas descritas no "diario de uma favelada" (43) sugerem, dra- 

raaticamente, que a fome, a miseria, a doenga e a desorganizagao so- 

cial, com suas variadas conseqiiencias sociopaticas, continuam a ter 

plena vigencia para uma vasta parcela da "populagao de cor". Os 

poroes e os cortigos sao substituidos pelas favelas, "o quarto de 

despejo mais imundo que ha no mundo" — "sucursal do Inferno, ou 
o proprio Inferno" (44). Se a proporgao de "negros" sobre a popula- 

gao socialmente desamparada e desorganizada diminui, em compensa- 

gao aumenta a gravidade dos problemas sociais com que essa parce- 
la da "populagao de cor" tern de defrontar-se inelutavelmente. "Te- 

mos so um jeito de nascer e muitos de morrer" (45). Com essa fra- 

(43) —« Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, Didrio de uma Favelada, 
apresentagao de Audalio Dantas, 4a. edigao, Livraria Francisco Alves 
(Editora Paulo de Azevedo Ltda.), Sao Paulo, s. d. (o didrio se inicia 
com anotagoes de 15 de Julho de 1955 e termina com uma inscrigao data- 
da de 1 de Janeiro de 1960). 

(44) —i Carolina Maria de Jesus, op. cit., citagoes extraidas das pp. 133 e 158, 
respectivamente. 

(45) —< Idem, p. 174. 
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se sobria, Carolina Maria de Jesus leva-nos ao amago de uma reali- 

dade sombria e revoltante. E certo que tambem existem os "negros 

de alvenaria" e que eles sao, felizmente, mais numerosos em nos- 

sos dias que os "negros favelados". Contudo, o nosso quadro geral 

e mais complicado que o do comego do seculo. Ate na miseria apa- 

recem gradagoes — e gradagoes sociologicamente relevantes, porque 

tomam a "pobreza remediada" um estado ideal para muitas "fami- 

lias de cor". 

Tomando-se em conta esse pano de fundo, parece evidente o 

que significa a desigualdade racial como concentragao social da ri- 

queza, do poder e do prestigio social. Sem duvida, o "branco mise- 

ravel" compartilha por igual da miseria, da degradagao e da cor- 

rupgSo desse segment© da "populagao de cor". No entanto, a partir 

do mesmo patamar, a "populagao branca" consegue diferenciar-se por 

todos os niveis da estratificagao economica e da hierarquia social, o 

que nao sucede com os negros e os mulatos. fistes nem sempre des- 

frutam de uma "situagao de classe"; ou logram, apenas, classificar- 

se nas posigoes mais precarias da "classe baixa" e das "classes me- 

dias (46). Mesmo evitando-se as ambiguidades que seriam introdu- 

zidas pela nogao de "situagao de raga", com referencia ao presente, 

podemos reconhecer que e inerente a desigualdade racial (como ela 

se manifesta em nossos dias), uma condigao economica que tende a 

excluir o "negro" das oportunidades garantidas pela ordem social 

competitiva. Tome-se, como exemplo, as oportunidades de instru- 

gao, "O problema esta residindo na precariedade da situagao econo- 

mica em que se encontra o negro. [...] Eu presumo que a maior di- 

ficuldade para o negro ir para a escola esta unica e exclusivamente 

dentro do fator economico que impera sob todos os pontos. Eu nao 

creio que um pai nunca nao deseje que seus filhos vao a escola. Mas 

acontece que um pai nunca podera dar uma educagao elevada aos 

seus filhos, porque ele e obrigado a recorrer a seu servigo para poder 

sustentar o lar e isto faz com que o filho fique abandonado" (47). 

Entre "querer se educar" e "poder ir a escola" existe um abismo 

quase intransponivel (48). Outro informante foi ainda mais enfati- 

co: "Como e que nos podemos mandar nossos filhos ao colegio, se nao 

temos dinheiro para sustentar-nos? Nos temos que mandar nossos 

filhos para as fabricas, ou onde quer que seja. A educagao gratuita 

e uma ficgao. Nao existe" (49). Mesmo aqueles que veem na instru- 

(40) —, Conforme acima, os resultados da an^lise do censo de 1940 (pp. 410 e 
sets.). 

(47) —■ Declaragao feita em publico pelo Sr. Jorge Prado Teixeira. 
(48) — Idem. 
(49) — Declaragao feita em publico pelo Sr. Luiz Lobato. 
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^ao um canal de ascensao social raramente conseguem aproveita-la 

^egundo tais fins. Eis o que nos adiantou um jovem operario negro: 
"O preto em geral tem pouco estimulo e desejo de subir, Mas mesmo 

para os que desejam subir, a pobreza da famllia os faz deixar os 

estudos e trabalhar, ainda quando nao se acham habilitados para 

uma fungao superior". Duas ilustracoes permitirao exemplificar es- 

sa tendencia. Uma senhora, que trabalhava como cozinheira, indicou 

que "estava disposta a fazer todos os sacrificios para que os filhos 
freqiientassem escolas e fossem alguem". Todavia, na realidade nao 

podia concretizar essa aspiragao. O filho desejava ser aprendiz de 

mecanico, "nao sendo problema"; a menina, porem, "queria ser pro- 

fessora"; "Leva muitos anos de estudo, a gente e pobre, nao pode 
perder o ganho da menina, com tanta escola". Um rapaz de 18 anos, 

que entregava marmitas, pretendia estudar para obter" melhores em- 

pregos" e "melhorar de vida". Como precisava trabalhar para sus- 

tentar-se e "ajudar em casa", os seus esforgos foram baldados. Indi- 

cagoes da mesma natureza poderiam ser arroladas quanto a outras 

oportunidades, garantidas pela ordem social competitiva. Isso e, porem, 

►desnecessario. Parece evidente que uma coisa e a peristase da so- 

ciedade inclusiva (50); outra, bem diversa, vem a ser a porgao des- 

sa peristase, que pode ser realmente mobilizada pela participagao 

socio-cultural da "populagao de cor". Os elementos teoricamente pos- 
siveis do ambiente diminuem drasticamente, quando passamos do 

estoque racial "branco" para o estoque racial "negro". Em conse- 

^qiiencia, a situagao material da "populagao de cor" restringe de modo 

severo suas possibilidades de explorar construtivamente o talento e 
outros dotes maduros da pessoa humana. 

Sob o segundo aspecto, bastaria ressaltar que as desvantagens de 

um ponto de partida quase nulo se refletem tanto na qualidade das 

pretensoes dos individuos, quanto no grau de exequibilidade que elas 

encontram. Questoes que nao chegam a erigir-se em "problema", pa- 

ra a maioria dos "brancos", so poderiam ser enfrentadas e resolvidas 
por um mimero bem reduzido de "negros". Os exemplos ventilados 

acima revelam que o pai ou a mae podem "nao assumir suas respon- 

sabilidades", malgrado tenham consciencia e se empenhem em "dar 

educagao aos filhos". Mostram, igualmente, que o jovem pode aban- 
donar precocemente os estudos, apesar de pretender o contrario. Mas, 

as gradagoes da adversidade vao mais longe. As vezes, os adultos 

debatem-se com o que pensam ser "a falta de boa vontade nos pa- 
troes, brancos". Como nao conseguem resolver questoes minimas, pro- 

jetam na esfera racial os frutos das dificuldades. Todavia, e no grau 

<50) —» Sobre a nogao de peristase, ver H. Baldus e E. Willems, Dicion&rio de 
Etnologia e Socioldgia, op. cit. 
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de prestigio social e na soma de poder a ele inerente que se acha ft 

expiicagao real. O que parece "desapr^co", "desprezo", "desconfian- 

5a", "rancor contra o negro", etc. resulta da incapacidade de mobi- 

lizar, atraves da posigao social ocupada, influencias favoraveis a con- 

secugao dos objetivos visados. Em regra, os cfrculos de relacoes so- 

ciais das pessoas sao demasiado estreitos para conferir-lhes o presti- 

gio social desejado ou, entao, faltam-lhe as condigoes requeridas pa- 

ra a mobilizagao efetiva do prestigio social imanente ao estatus ocu- 

pado. No fundo, o monopolio social pelos "brancos" nao so persiste 

em pleno vigor, como repercute de forma desastrosa no animo do 

"negro". £:ste sente e propaga a inutilidade de "alimentar certas ilu- 

soes". Achando que "o branco tern mais estudo" e que tambem 

"tern mais protegao", ou "desanima", ou "entrega os pontos", ou "de- 

siste antes do tempo". O resultado de tudo isso reflete-se numa filo- 

sofia derrotista, de que "nao adianta lutar", pois "os melhores empre- 

gos sao mesmo para os brancos" — "o negro so fica com os restos", 

com o que "ninguem quer". For ai se ve como a desigualdade racial 

opera, dinamicamente, como fator de inercia no piano moral. O tipo de 

ego-envolvimento do negro e do mulato na ordem social competitiva nao 

os protege contra mecanismos de auto-identificagao herdados do pas- 

sado. Nao so nao chega a estabelecer-se qualquer equilibrio entre as 

potencialidades do meio social inclusive e os niveis de aspiragao dos 

individuos. Como as imagens pelas quais os individuos se julgam a 

si proprios e constroem seus projetos de carreira acabam se confi- 

nando a uma area muito estreita, que surge como uma esfera de "exi- 

to comprovado" ou "indiscutivel". A seguinte explanagao, extralda 

de uma auto-biografia escrita para os propositos desta investigagao, 

suscita um bom sistema de referencia para apreciarmos ambas as 

coisas. "Como raga e como povo, a situagao do negro em Sao Paulo e 

das piores possiveis. A razao e simples: O element© negro faz parte 

de uma comunidade pertencente a um pais democratico. Nessa co- 

munidade existem os grandes e pequenos industrials; os grandes e 

pequenos comerciantes; os medicos, advogados, engenheiros e outros 
pertencentes a todas as profissoes liberals; os governantes, secreta- 

ries de Estado, altos funcionarios, representantes do povo; banquei- 

ros e financistas; funcionarios de categoria e pequenos servidores 

publicos; os gerentes das industrias e de grandes estabelecimentos 

comerciais; o proletariado especialista; o proletariado sem especia- 

lidade, etc.. Entretanto, nao se ve um grande industrial, um grande 

comerciante, governantes, secretaries de Estado, altos funcionarios, 

representantes do povo nas Camaras legislativas, banqueiros, financis- 

tas, etc., pertencentes a raga negra. Ve-se apenas pequenos industrials 

e comerciantes, alguns elementos pertencentes as classes liberals; al- 
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guns chefes de escritorios, alguns escriturarios, algum gerente [de] in- 

dustria pequena, etc. e, mesmo assim, nao na devida proporgao. Com- 

pletamente isolado, esta a margem de toda atividade produtora. Nao se 

especializando como operario, procura as "comodas" colocagoes de ser- 

vente em repartigoes publicas, em que, assim, com seus parcos venci- 
mentos, alimenta o baixo nlvel de vida de suas famllias. Em estado 

quase parasitario, vive como marginal, sem futuro, sem objetivo, sem 
poder compartilhar dos objetivos que impulsionam toda a comunidade 

na marcha para o progresso, passando celeremente pela historia, a lon- 
gos passes a caminho da morte ingloria". [... ] "E' mais que pessima a 

situagao da massa negra. Inadaptados sociais, procuram os negros 

as ultimas atividades que um homem vencido procuraria: investiga- 

dor de policia, soldado de Forga Publica, lavador de automoveis. 

Como soldado on investigador o negro dd satisfagao aos complexes, 

valendo-se da Lei e da autoridade, para fazer-se impor. Como lava- 
dor de automoveis, da satisfagao ao sen espirito conformista, com um 

leve resquicio de independencia, procurando ganhar o suficiente para 

uma bem modesta subsistencia e trabalhar quando bera entender". 
Em suma, e no piano moral que a desigualdade racial produz os pio- 

res efeitos. De um lado, parece patente que ela concorre para pre- 

servar auto-projegoes de carater desmoralizador. De outro, ela con- 

tribui, definidamente, para criar e difundir tipos de ego-envolvimento- 
que nao favorecem a formacao nem o fortalecimento de nlveis de as- 

piragao adequados ao presente e aos anseios de ascensao social da 

"populagao de cor". 

De acordo com os resultados do nosso levantamento, tres influen- 
cias concomitantes explicam as debilidades adaptativas e integrati- 

vas apontadas (51), Primeiro, certas deficiencias institucionais do 

"meio negro". O grau de absorgao e de dominio efetivo das tecnicas 

sociais do ambiente ainda continua a ser a principal fonte das des- 
vantagens do "negro" na competigao com o "branco". Na medida em 

que a peristase do "meio negro" nao coincide com a peristase da so- 

ciedade inclusiva, aquele nao conta, de modo irremediavel, com as 

possibilidades adaptativas e integrativas fornecidas pela cultura. O 
melhor foco de referencia para situar-se esse problema consiste no 

funcionamento da "familia negra". A "familia negra integrada" con- 

segue proteger o menor, tanto material quanto moralmente. Mesmo 

sob as condigoes desvantajosas de um nivel de renda baixo e insta- 

vel, o afa de "dar ao filho tudo o que nao tive" permite encontrar, 
atraves de sacrificios penosos, meios para reter "o filho na escola" 

ate o fim da escolarizagao (de nivel primario; as vezes, medio; rara- 

(51) — Note-se que a enumeragao adotada nao obedece a nenhum crit^rio valo- 
rativo. For conseguinte, a ordem de apresentagao exclui qualquer pro- 
pdsito de graduar a import§ncia relativa de cada influencia. 
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mente, superior). Doutro lado, seria ilusorio pensar-se que as difi- 

culdades significativas procedem unicamente da situa^ao economica. 

E claro que onde "o dinheiro nao da nem para comer", tomam-se im- 

praticaveis as aspiragoes de instruir os filhos. Mas, a capacidade de 

fazer face a desajustamentos associados, aparentemente ou realmen- 

te, as manifestagoes do "preconceito de cor" possui importancia ana- 

loga e nao raro maior que as limitagoes do nivel de renda. Os pais 

precisam manter-se atentos aos ajustamentos dos filhos — quer eles 

se voltem para "a conquista de uma carreira", quer eles apenas pre^ 

tendam "melhorar de posigao no emprego". Dependendo do tempera- 

mento e do carater dos jovens, em alguns casos tern de "acalmar suas 

revoltas"; em outros, "quebrar sua submissao". As anomalias tao 

freqiientes na organizagao da "familia negra" fazem com que as di- 

ficuldades nascidas do baixo nivel de renda se agravem, cristalizan- 

do-se um clima propicio a neutralizagao parcial ou total das influen- 
cias socializadoras construtivas das geragdes adultas. Dai nao s6 re- 

sulta que o menor se veja privado de "ir a escola". O que e pior: 

ele nao recebe amparo e orientagao para ajustar-se ao estilo de vida 

que se impoe socialmente. "Cresce largado", sujeito as influencias 

perniciosas do ambiente imediato e aos inseguros critferios pessoais 

de discernimento ou de auto-afirmagao. Acresce que outras institui- 

goes sociais, do proprio "meio negro" ou da sociedade inclusiva, nao 

suplementam as fungoes da familia. A "escola brasileira" nao esta 

preparada para corrigir as deficiencias funcionais da familia e, mui- 

to menos, para lidar com os desajustamentos reais ou potenciais das 

minorias nacionais, etnicas e raciais. E o "meio negro" nao dispoe de 

vitalidade economica, social e cultural para desenvolver mecanismos 

reativos compensadores. Como no passado, as associagoes negras, 

verbigratia, inscrevem entre os seus objetivos o amparo a educagdo 

e a orientagao dos menores e dos j ovens. Contudo, tais objetivos con- 

tinuam a ser meramente ideais. Em conseqiiencia, as geragoes as- 

cendentes ficam, em regra, mal amparadas ou totalmente desampa- 

radas, em virtude de deficiencias institucionais cronicas. A mesma 

realidade paira sobre as tentativas de ajustamento dos adultos, que 

nao contam, igualmente, com pontos de apoio adequados a realiza- 

gao de seus projetos pessoais de classificagao profissional e de as- 

censao socio-economica. As motivagoes e os mecanismos de contro- 

le continuam a ser largamente inadequados as exigencias da situagao 

historico-social. Nem mesmo certas formas elementares de sociabi- 

lidade e de solidariedade domesticas operam, continuamente, de mo- 

do eficiente e produtivo. 

Essa disparidade entre a peristase da sociedade inclusiva e a pe- 

ristase do "meio negro" coloca-nos diante de algo que poderiamos 
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designer como carencia institucional. Sem duvida, semelhante ca- 

rencia nada tem que ver com as aptidoes inatas do negro e do mu- 

lato. As tendencies de classificagao e de ascensao sociais, observa- 

das no seio da "populagao de cor", oferecem uma resposta cabal a 

essa questao. A esse respeito ,parece obvio que ambos possuem, pe- 

lo menos, as mesmas aptidoes adaptativas e integrativas que os 
"brancos". Como tentamos sugerir acima, tal disparidade provem da 

desigualdade racial persistente. Qualquer que seja sua origem ou 

explicagao, porem, o fato e que ela interfere negativamente nas po- 

tencialidades de adaptagao ao ambiente e de integragao social da 

"populagao de cor". A carencia institucional fomenta, de maneira 

continua e irremediavel, ajustamentos que excluem o negro e o mu- 

lato de virtualidades do estilo de vida urbano que sao freqiiente- 

mente acessiveis mesmo aos ci'rculos "pobres" da classe social infe- 

rior. Os dados coligidos demonstram que o complexo cultural mais 

focalizado ou como inacessivel ou como acessivel a duras penas vem 
a ser o complexo escolar. Contudo, a mesma realidade reaparece com 

referencia a outras esferas da culture. Ela e tao verdadeira quando 

observamos o funcionamento e o rendimento da familia ou quando 
consideramos o funcionamento e o rendimento de outras instituigoes, 

de natureza economica, politica ou recreative. Como nao existe um 

isolamento sistematico do negro e do mulato, eles tem de conquistar 

o nivelamento com os "brancos" em termos de sua capacidade socio- 

cultural de livre competigao. Para eles, seria insuficiente reproduzir, 
em miniatura, aquilo que poderiamos chamar de sociedade dos bran- 

cos no "meio negro". As exigencias da situagao, mantidas as condi- 

goes historicas atuais, impoem-lhes a conquista da equiparagao insti- 

tucional atraves da integragao gradativa a ordem social vigente. 

Com isso, as coisas tornam-se sumamente dificeis. Outras minorias 

nacionais ou etnicas simplificaram o seu caminho, gragas a padroes 

de sociabilidade, de solidariedade e de cooperagao institucionaliza- 

dos que faziam parte de sua heranga socio-cultural. A "populagao de 

cor" nSo contou, como vimos, com possibilidades dessa especie e 

paga um prego demasiado alto as perspectivas de integragao iguali- 

taria que se abrem diante dela. Varies informantes focalizaram es- 

pontaneamente o assunto. A maioria, para salientar as vantagens 
iniciais da segregagao sistematica, Embora nao a desejem e a con- 
denem moralmente, veem nela a verdadeira causa do progress© do 

negro nos Estados Unidos. Outros, em depoimentos repetidos, mas 
em menor numero, para explicar o malogro do "negro" em confron- 

to com o italiano, o "turco" e, especialmente, o japones. O significado 

do auxilio mutuo e do cooperativismo e posto em relevo, como fonte 

da vitalidade economica, social e cultural dessas minorias nacionais 
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e etnicas. O fato e que o proprio "negro" percebe o drama em que 

esta envolvido. Premido pela propria situa^ao de concorrencia e pe- 

las debilidades de sua heranga social, nao logra condigoes satisfato- 

rias para mobilizar os recursos institucionais do ambiente. em escala 

que permita atender as necessidades materials e morals decorrentes 

do estilo de vida social imperante, Por conseguinte, deixa de explo- 

rar, ainda que possa pretender o contrario, as potencialidades da 

cultura na solugao de seus problemas humanos. 

A segunda influencia que contribui para explicar as debilidades 

adaptativas e integrativas da "populagao de cor" consiste na falta de 

socializagao previa. O quadro descrito define o contexto geral da 

situagao do negro e do mulato. Todas as geragoes, em todas as si- 

tuagoes de vida, defrontam-se com a mesma dificuldade basica: uma 

preparagao variavelmente deficiente para ajustar os individuos ^s 

exigencias psico e socio-dinamicas de seus papeis sociais. Os dados 

coligidos indicam que as oportunidades de aprendizagem sao limita- 

das em dois niveis concomitantes. Primeiro, a ausencia da escolari- 

zagao ou o abandono prematuro da escolarizagao constituem uma 

contingencia quase universal. Segundo, o trabalho prematuro, por sua 

vez, nao e de molde a corrigir essa tendencia. Em regra, as ocupagoes 

acesslveis nao contribuem nem para a aquisigao de habilidades es- 

pecificas de alguma importancia para outros tipos de profissionaliza- 

gao, nem para a aprendizagem espontanea das tecnicas de ler, de 

contar e de escrever. Ao contrario, aprisiona os menores ou os jo- 

rens no circulo de ferro das atividades economica e socialmente de- 

gradadas. A conjugagao dessas duas tensiencias cria uma terceira 

polarizagao ultra-perniciosa: a fixagao em habitos e predisposigoes 

de trabalho mais ou menos incompativeis com os criterios de raciona- 

lidade do sistema capitalista de produgao. Em conseqiiencia, mesmo 

quando o individuo consegue, por causa de sua inteligencia, tenaci- 

dade ou aptidoes de carater vocacional, romper as barreiras a pro- 

fissionalizagao normal, raramente reune todos os predicados para 

atingir o tope das carreiras realizadas. Na maioria dos casos, os in- 

dividuos esbarram com as limitagoes inerentes ao baixo ponto de par- 

tida (as experiencias acumuladas previamente ou sao inoperantes 

ou dificultam a capacidade de aprendizagem ulterior, escolarizada e 

espontanea); e, com freqiiencia, sucumbem as injungoes da falta de so- 

cializagao no uso de certas tecnicas sociais universais (capacidade 

de comunicagao, por meio escrito ou oral; aptidao para lidar com os 

outros, exercer lideranga e dirigir equipes organizadas grupalmente; 

discernimento para reconhecer as oportunidades e habilidade para 

aproveita-las no momento propicio; etc.). 
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Essas tres tendencias prendem-se as deficiencias institucionais 

do umeio negro" e aos efeitos cronicos que elas produzem na esfera 

da socializagao. Elas permitem falar tanto numa redugao drastica 

da capacidade adaptativa e integrativa do "negro" — constantemente 

removido para as ocupagoes irrelevantes ou perifericas do sistema 

de trabalho; quanto na existencia de um problema de socializagao 

especifico no seio da "populagao de cor". Os elementos inconformistas 
langam a culpa no proprio "negro", como se o pai "nao soubesse 

educar os filhos", se "o jovem so pensasse em cair na gandaia" ou se 

"a escola da rua" fosse fatalmente perigosa. Mas, os fatos sao mais 

complicados. O tipo de adaptagao e de integragao conquistado pelo 

"negro" na ordem social vigente nao Ihe assegura outras possibili- 

dades de participagao da cultura. file nao tem acesso pleno e regu- 
lar a "educagao de maneiras", a "capacidade de agir" e as tecnicas 

sociais que tornam o homem "dono de sua vontade" ou "senhor do 

seu destino" (nos limites em que isto e possivel e necessario para a 

elaboragao e a consecugao dos pianos pessoais de carreira). Por 

conseguinte, mesmo os que percebem que a educagao constitui um 

canal de ascensao social e pretendem explora-la como tal, para si ou 

para os filhos, veem-se inapelavelmente frustrados em seus inten- 

tos, Semelhante efeito, em se tratando da "populagao de cor", apre- 

senta repercussoes ultra-negativas. Pela instrugao, o "negro" nao 

adquire apenas uma via de classificagao na ordem social competitiva. 

file passa a dominar uma perspectiva que Ihe confere a propria ca- 

pacidade de competir. Os resultados dos estudos de casos e das en- 

trevistas patenteiam que a educagao formal representa um verdadeiro 

patamar no desenvolvimento da consciencia social no negro e no mu- 

lato. Ela fornece um novo ponto de partida, que se caracteriza pe- 

lo conhecimento gradual das forgas sociais do ambiente e pela per- 

cepgao realista dos ajustamentos sociais mais ou menos frutiferos 

na situagao de contacto racial existente. De um lado, ela "pode com- 

pelir o negro a ter mais coragem" e "a viver entre os brancos". De 

outro, ela "abre os olhos do negro", estimulando-o a refrear os 

ressentimentos, a "veneer seus recalques", a "compreender que o 

mundo nao se fez num dia" etc.. Em suma, oferece-lhe um maior 

dominio sobre si mesmo, condigao essencial para nao se colocar nem 

ser posto a margem na competigao com o "branco". Tudo isso evi- 

dencia, no conjunto, as dimensoes do problema da socializagao no 

"meio negro". A falta de socializagao previa associa-se, visivelmente, 

a distribuigao desigual das oportunidades ocupacionais. Porem, num 

piano mais amplo e pouco visivel, ela provoca determinagoes mais 

profundas e prejudiciais, que retiram do "negro" a faculdade de agir 
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segundo as linhas de seus interesses e, portanto, de modificar sua 

propria relagao com a sociedade de classes. 

A terceira influencia, que interfere limitativamente na gradua- 

gsLO das potencialidades adaptativas e integrativas da "populagao de 

cor", diz respeito a uma sorte de especializagao nao declarada, que 

confina severamente as probabilidades de classificagao profissional 

e de competigao economica do negro e do mulato. Nao existe mais 

um consenso claro sobre "os servigos que devem ser atribuidos aos 

negros". Em compensagao, duas forgas contribuem, espontaneamente, 

para renovar o status quo ante: 1.°) a propensao do "negro" a aco- 

modar-se aos niveis de emprego nos quais encontra aproveitamento 

ou aceitagao faceis; 2.°) a propensao do "branco" a excluir normal- 

mente o "negro" das ocupagoes que "exigem responsabilidade", "es- 

pirito de organizagao" e "capacidade de iniciativa". O nosso levanta- 

mento revelou-nos que os progresses ocupacionais do negro e do 

mulato se deram numa area neutra. A abundancia de empregogs, que 

requeriam mao-de-obra barata e desqualificada ou semi-qualifica- 

da, contribuiu para incluir consideravel parcela da "populagao de 

cor" no seio da populagao economicamente ativa. Contudo, as alte- 

ragoes concementes ao nivel de emprego foram quase insignificantes. 

Em conseqiiencia, os inconvenientes das tendencias de peneiramento 

ocupacional que misturavam "aptidoes profissionais" com "qualida- 

des raciais" continuam a persistir com notavel clareza. De um lado, 

temos o "negro" que pensa que do "seu estofo" nao sai senao o tra- 

balhador bragal, apto para os servigos rudes. Ai se acham as cozi- 

nheiras que batem no peito e dizem: "ninguem me vence no fogao"; 

e os que ainda creem na existencia de "servigos de brancos", restrin- 

gindo suas aspiragoes aos trabalhos menos qualificados. Doutro lado, 

ha o "branco" que acredita que "o preto, por forga das circunstan- 

cias, e melhor futebolista, e melhor cozinheiro, e a mulher preta su- 

pera a branca assalariada para as fungoes de mucama". Tais cren- 

gas possuem os seus fundamentos: a convicgao de que "os pretos por- 

que mais humildes e embora sempre mais humilhados sao mais do- 

ceis", tern "mais forga fisica", "maior resistencia aos trabalhos bru- 

tes", etc.. Essas formas de percepgao da realidade levam o "negro" 

a representar-se, com ressentimento, que "os brancos os fizeram in- 

feriores"; ou a confidenciar, em torn deveras pungente: "por causa 

da cor nunca me deram uma oportunidade e nem mesmo qualquer 

esperanga" (52). Ou conduzem o "branco" a admitir, francamente, 

que "nao foi o negro que especializou nos servigos subaltemos, de 

copa e cozinha, no futebol, no box, na policia e no exercito as suas 

(52) — Trecho da autobiografia de um mulato claro, de caracteres negroldes 
muito atenuados. 
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vocagoes. Mas foi o branco que especializou o negro nessas ativida- 

des, porque ao Ihe recusar acesso a outras, constrangeu o negro a 

procurar uma posigao na vida". O que nos interessa e o que signi- 

ficam essas linhas nao expressas de especializagao racial. Na auto- 

biografia de um sujeito negro deparamos com a seguinte analise da 

situagao do lavador de automoveis: "Nessa atividade, verifica-se a 

inexistencia do espirito de previdencia do negro. Os pontos de esta- 

cionamento de automoveis nao sao, na sua maioria, fixos. Sao con- 
cessoes especiais dos proprietarios de terrenos baldios, em troca da 

limpeza e guarda dos mesmos, ou de pequenos alugueis. Tais terre- 
nos estao apenas aguardando as construgoes que surgem de maneira 

espantosa na Capital. Com as construgoes desaparecem os pontos 
de estacionamento. Nas pragas publicas e em certas ruas os pontos 

sao sempre concedidos a titulo precario. Existem pontos bem ren- 

dosos, mas, na proporgao que ganham, gastam. E quando chega a 

epoca das chuvas sao obrigados a recorrerem a outros trabalhos, pa- 

ra se manterem. Os lavadores de automoveis, em sua maioria abso- 
luta, nao tern profissao definida. Grande parte faz dessa ocupagao 
um meio de manter contacto com chefes politicos e altos dignata- 

rios, para conseguir um modesto lugar de servente em qualquer re- 

partigao publica. Noventa por cento dos lavadores de automoveis 
de Sao Paulo, sao negros" (53). fisse exemplo serve para focalizar 

o angulo que nos interessa. Boa parte da "populagao de cor" ainda 

precisa "viver de expedientes", a cata de servigos marginais, mal 

remunerados e instaveis. Com isso, a absorgao das geragoes ascen- 

dentes se faz de modo a manter a concentragao dos "trabalhadores 

negros" em ocupagoes insignificantes e, o que e pior, sem perspecti- 

vas do ponto de vista da competigao profissional. Ora, as potencia- 
lidades adaptativas e integrativas de qualquer categoria etnica ou 

racial giram, em regime competitive, em torno de suas possibilidades 

de preservar e de alargar, continuamente, determinadas oportunlda- 
des de classificagao profissional. A existencia e a persistencia de 

certas linhas de especializagao invisivel nao so nao correspondem a 

esse requisite sdcio-dinamico, como representam o avesso do que 

deveria ocorrer, normalmente, em condigoes de assimilagao constante 
do negro e do mulato a ordem social competitiva. Portanto, ai se 
acha o principal fator da perpetuagao indefinida do padrao brasilei- 

ro de desigualdade racial. As tendencias de distribuigao racial dos 

niveis de emprego, reguladas pela organizagao da sociedade inclusi- 

va, reproduzem, quanto ao "negro", o passado no presente e estao 

longe de alimentar esperangas de modificagoes radicais no futuro 

(53) — TTanscrlgao literal. 



proximo. Assim se equacionam, objetivamente, as dificuldades cole- 

tivas da "populagao de cor" em lograr uma situa^ao de classe no seio 

■da populagao economicamente ativa. Tal situagao nao envolve, ape- 

nas, a conquista de uma ocupagao assalariada. Ela requer, tambem, 

participagao efetiva das garantias sociais do estilo de vida, das con- 

cep^oes do mundo e das oportunidades de mobilidade sociais. Ao 

participar restritiva e marginalmente das oportunidades de trabalho 

« das perspectivas de carreira asseguradas pela ordem social com- 

petitiva, a "populagao de cor" ve-se copdenada a participar da mes- 

ma maneira das demais esferas da cultura. Uma coisa determina a 

outra, pois na sociedade de classes sao os niveis de emprego que con- 

dicionam a forma de participagao dos fluxos da renda e dos padroes 

•de vida. Isso explica em larga parte, naturaimente, porque o "ne- 

gro" nao teve acesso mais amplo as imensas oportunidades criadas 

pela expansao da ordem social competitiva durante e em seguida a 

II Guerra Mundial. Faltavam-lhe as bases materiais para ocupar 

as posigoes estrategicas em termos do aproveitamento vantajoso da- 

quelas oportunidades. Como sucedeu com os proventos da comercia- 

lizagao do cafe e do primeiro surto urbano, coube a imigrantes ou a 

seus descendentes e a componentes do estoque racial "branco" nati- 

vo a monopolizagao das vantagens verdadeiramente compensadoras 

do intenso crescimento economico recente. 

Os resultados da discussao desenvolvida nas paginas precedentes 

indicam, sem margem de duvidas, que a desigualdade racial aparece 

como o polo dinamico basico da situagao de contact© imperante na 

cidade. For isso, os fatores psico-sociais e socio-culturais que pos- 

suem alguma importancia definida para a liberagao, a canalizagao 

e a graduagao dos processes de reintegragao do sistema de relagoes 

raciais ligam-se a ela, de uma ou de outra maneira. Nao sao so os 

"brancos" que resistem, consciente ou inconscientemente, as tenden- 

cias de democratizagao dos padroes de tratamento do "preto", que aju- 

dam a resguarda-la. O proprio "negro", em suas atitudes ou com- 

portamentos reativos, tambem acaba contribuindo para esse fim. 

No fundo, tudo se liga a processes historico-sociais que promovem 

seja a perpetuagao dos modelos herdados de desigualdade racial, se- 

ja a sua alteragao. Nesta parte da exposigao, entretanto, precisamos 

abstrair alguns fatores cruciais desse contexto geral, para considerar 

em separado as condigoes e os efeitos de sua manifestagao. Assim se 

justifica a enumeragao, feita acima (54), dos temas a serem discu- 

tidos na presente analise das barreiras que se opoem a ascensao so- 

cial do negro e do mulato. O "preconceito de cor" possui significa- 

(54) — Cf. p. 473. 
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especial naquele conjunto. Embora ele se manifeste de forma 

caracteristicamente labial (55), onde ele se apresenta, conta como 

uma forga estabilizadora, que reduz o impacto da ordem social com- 

petitiva sobre os padroes tradicionalistas de relagoes raciais e pre- 
serva, em limites maximos, a capacidade do "branco" de perpetuar, 

indefinidamente, sua monolitica hegemonia racial. 

Ja assinalamos, acima, que o preconceito e a discriminagao nao 
engendram distancia social entre os socii na cidade de Sao Paulo. Pa- 

rece claro que eles operam como mecanismos de estabilizagao dos 

.padroes vigentes de relagoes raciais, o que significa que ambos con- 

tribuem, dinamicamente, para manter as posigoes relativas dos es- 

toques raciais em presenga na estrutura de poder da sociedade glo- 

bal. Os resultados de levantamento feitos em 1949 e, principalmente, 

da pesquisa realizada em 1951 demonstram, cabalmente, que ainda 
•estamos, a esse respeito, literalmente presos a representagoes e a 

avaliagoes de cunho tradicionalista. Em um estudo de caso sobre 
uma familia grande mista, com um segmento de "400 anos" e outros 

•de "imigrantes italianos", a pesquisadora focalizou as reagoes dos 

brancos de "classe alta" as inovagoes potenciais da "lei contra o pre- 

conceito de cor". No primeiro segmento, prevalecia a opiniao de 
que a lei iria reforgar "a arrogdncia e a agressividade naturais do 

preto". Entao, impunha-se a necessidade de fortalecer, vigilantemente, 
as medidas que antes permitiam "coloca-los em seu lugar". No se- 

gundo segmento, o "preto" aparecia "como se fosse um objeto es- 

tranho a cuja presenga fatalmente acabamos por nos acostumar 

mas que nunca admitimos como realmente nosso, participando de 

nossa vida, de nossa casa". Para esses, "o preto nao deve ser ape- 
nas "posto em seu lugar" mas nao ha para ele lugar em seu mundo". Os 

flagrantes tornados aqui e ali, nos diversos niveis do convivio ra- 

cial, mostraram que em alguns circulos havia, de fato, uma intran- 
^igencia aberta e ostensiva. Um informante branco, pessoalmente 

contrario a situagao dominante, relatou-nos: — pesquisador: "Quer 
dizer que eles [os negros e os mulatos] podem pretender qualquer 

servigo? No banco em que trabalha, por exemplo, eles seriam aceitos 
sem oposigao?" Resposta — "Ah! Isso e outra coisa! E claro que 

eles sao prejudicados. No banco nos so temos dois empregados de 

(55) — Sobre essa labilidade nas manifestacoes do "preconceito de cdr" em Sao 
Paulo, ver a formulagao da princpial hlpdtese que orlentou a interpre- 
tagao da situagao de contact© racial existen'te em Sao Paulo, em H, Bas- 
tide e F. Fernandes, Brancos e Negros em SSo Paulo, op. cit., pp. 335>336 
(essa parte foi redigida pelo segundo autor); quanto & natureza e aos 
efeltos do "preconceito de cdr", nessa situagao de contact©, vejam-se, 
nessa obra, os resultados da an^lise de Roger Bastide (caps. Ill e IV, 
pp. 163-267). 
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cor. Sao continuos. E estao la porque sao empregados antigos. Tam- 

bem, nunca pasarao disso". No mesmo sentido, os resultados de um 

estudo de caso, sobre uma fabrica de produtos alimenticios, demons- 

trou que nao se tentava disfargar as coisas. A pesquisadora conden- 

sou os resultados de sua observagao, corroborados pelos questiona- 

rios aplicados, da seguinte forma: "La existe o preconceito e nin- 

guem procura esconde-lo. Empregados de cor so sao admitidos em 

servigos de faxina ou de elevagao de sacos. Servigos pesados, por- 

tanto. Assim mesmo, existe uma secgao na fabrica [a maior, de mas- 

sas, que absorvia 200 operarios num total de 300] em que pretos nao 

s5o ace|itos de modo algum. Nem para tais servigos". Os "pretos" 

nao chegavam a 2% do total de operarios e nao existia, entre eles, 

nenhuma mulher. "Como nao podia deixar de ser, todos os pretos que 

la trabalham (e que sao em numero de 5) sabem perfeitamente que 

tern diante de si um quadro de possibilidades rigidamente limitado. 

Fora das fungoes que exercem nao ha muito o que escolher. E sabem 

principalmente porque nao ha muito o que escolher, isto e, sabem 

do preconceito. Sabem que ha uma ordem superior estabelecendo 

que eles fiquem onde estao" e excluindo-os da secgao mencionada. 

"De modo que formal ou informalmente, conscientemente ou nao, 

la existe preconceito impondo uma serie de limitagoes a ascensao 

social do preto e a conseqiiente mudanga de nivel de vida" (56). 

Raramente, porem, semelhante realidade e transparente. Em regra, 

continua a ter vigencia a recusa dissimulada. Em uma grande or- 

ganizagao, que recrutava o grosso do pessoal mediante tecnicas ra- 

cionais, punha-se em pratica um estratagema muito simples. So se 

admitiam a inscrigao candidates com apresentagoes especiais. No 

ato de apresentar as credenciais, "eles dao um jeito, e impedem a 

entrada de pretos. Podem dizer que nao ha vagas ou que quando pre- 

cisarem mandam chamar. Eu sei e que nao deixam os pretos entrar" 

(57). Em outra organizagao, igualmente grande e de escala "nacio- 

nal", que praticava selegao racional, exigia-se fotografias e dados 

pessoais do candidate. Embora nao se pedissem dados sobre atribu- 

tos raciais, isso permit)a separar, entre os aprovados, os que nao 

servissem "por causa da cor" (58). Por fim, muitas informagoes, far- 

tamente corroboradas, deixaram evidente: 1.°) que as entrevistas 

(56) — Note-se: a pesquisadora e branca; na ocasiao, era acionista da referida 
fabrica e estava bem familiarizada com a composigao e o funcionamento 
de sua administragao. 

(57) — Note-se: informagoes prestadas pelo contador-chefe da aludida organiza- 
gao, branco e descendente de italianos. 

(58) — No caso, o informante, branco e encarregado da secgao de pessoal, exi- 
biu-nos as fichas em questao, em que as fotografias pareclam parte dos 
dados pessoais, exigidos de cada candidate. 
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com chefes de secgao de pessoal preenchiam, quase indiscriminada- 

mente, fungao analoga; 2.°) que o recrutamento para "cargos de im- 

portancia" ou "de projegao" igualmente fica confinado ao estoque 
racial branco (59). 

Nao existem razoes explfcitas para scmelhantes atitudes e com- 

portamentos. Opinioes de senso comum fomecem racionalizagoes. 

cuja eficacia depende do grau de intolerancia dos agentes ou dos 
responsaveis pelas praticas discriminatorias. O nosso levantamen- 

to patenteou que entram em jogo, com freqiiencia, dois tipos de ava- 
liagoes. Prlmeiro, avaliagoes de natureza especificamente precon- 

ceituosa. Ha brancos que aderem francamente a opinioes intoleran- 

tes, como se pode inferir pelas duas transcrigoes seguintes. "Ha pre- 

conceito e esta certo. Salvo raras excepgoes, quando e que se ve ne- 

gro ocupando posigoes elevadas? files sao do raga inferior". Falta- 

llies "capacidade, porque em 1.000 negros ha um que se destaca". 
Segundo, avaliagoes que introduzem certas gradagoes: o "negro se- 

ria igual ao branco se...". Procura-se, entao, na situagao economi- 

ca, cultural ou social do negro "explicagoes para a sua inferioridade" - 

A "inferioridade cultural", a "inferioridade moral" e "a falta de opor- 

tunidade" sao, em regra, elevadas a primeiro piano. Eis como tais 
racionalizagoes sao concatenadas em duas ilustragoes tipicas: 1) "Se 

o preto tern um nivel de vida menos elevado do que o branco ele o 
deve a varias causas. O negro veio para o Brasil como escravo e 

ate hoje apesar das leis que o libertaram da escravidao ele e vltima 
do desprezo do branco. Apesar de todo o progresso, o branco nunca 

deixou ao preto a necessaria liberdade de agao. Sempre existem 
amarras para tolher os seus movimentos em prol de sua cultura". 

"A lei Aurea Ihes deu a liberdade, mas os brancos continuam a espe- 
zinha-los com seu preconceito, fazendo sempre o possivel para en- 

con trar barreiras que impegam o negro de ser "gente". Se os pre- 
tos sao atrasados ainda nos dias de hoje, nao e somente porque al- 

guns sao preguigosos, desordeiros, etc.. files nunca tiveram as mes- 

mas oportunidades dos brancos. Primeiro escravos, depois emprega- 
dos nas fazendas, criados dos brancos, fazendo os piores servigos 

sem quaisquer direitos apesar da liberdade. Essa liberdade quase 

nao Ihes serviu, porque nao podiam usa-la. O preconceito de cor, 
a falta de meio, a ignorancia, tudo isso contribuiu para estaciona-los 
na sociedade. Enquanto os brancos tiveram tudo, os pretos servi- 

ram de escada para ajudar os brancos a galgar suas melhores posi- 

(59) — Acresce que algumas firmas nao possuem algo parecido com uma "poli- 
tica racial". Chefes de secgao de pessoal, gerentes ou outros funciopii- 
rios seguem tais crit6rios por inspiragao prdpria. 
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goes..." (60). 2) "Nao existe uma maior inteligencia do branco em 

relagao ao mulato e deste em relagao ao preto [...]. O que existe 

sao melhores condigoes do branco. O meio e as condig5es sao os 

principals fa tores pelo atraso do negro. Vieram como escravos da 

Africa, onde ja levavam uma vida miseravel, quase como animais 

trazidos a forga para a nossa lavoura, nela nao encontraram melho- 

res condigoes". "Nunca tiveram oportunidades de aprender, de usar 

sua inteligencia porque sempre foram tratados como animais de car- 

ga". "Como poderiam igualar-se ao branco seus inimigos e senhores? 

Isso justifica a sua indolencia diante de seus problemas mais impor- 

tantes porque nao tiveram nem tern conhecimento da propria causa 

pela ignorancia geral" "O preconceito de cor existente entre 

os brancos vem dos tempos colonials e nos ja nos acostumamos a 

ver no preto um homem indolente sem coragem para enfrentar a 

vida e suas lutas submetendo-se aos brancos e suas imposigoes: files 

ja se conformaram com esse estado de coisas, mas devido a falta de 

eonhecimentos que os faga reconhecer que sao iguais aos brancos. 

Os pretos se tern um nivel de vida inferior e porque nao tern as mes- 

mas oportunidades, nao por nao serem trabalhadores" [...] (61). 

Entre os dois extremos, ocorrem reagoes discrepantes ou peculiares, 

de pessoas que acreditam em "repulsa natural da raga" ou que "c 

melhor a gente nao se misturar", etc. O interessante e que os dois 

tipos de avaliagao mais freqiientes conduzem, praticamente, aos mes- 

mos efeitos. Teoricamente, poderiamos separar os que discriminam 

por motivos raciais e os que discriminam por motives socials ou 

culturais. Do ponto de vista do "negro", entre tan to, essa gradagao 

carece de sentido, pois se veem, de fato, repelidos ou aceitos com re- 

lutancia. Se se trata de um emprego, duvida-se, antes de qualquer 

demonstragao em contrario, que possua "experiencia" ou "compe- 

tencia" para exerce-lo; se se trata de um cargo de chefia, poe-se em 

duvida, do mesmo modo, sua capacidade de lidar com os outros, de 

"saber tratar os subordinados", de "saber comportar-se com as mu- 

Iheres", etc.; se se trata de um cargo que envolve contact© intense 

com o public© ou de certo prestigio, pensa-se que "nao fica bem ter 

um preto em tal lugar", etc. Ate na convivencia intima surgem res- 

trigoes. O seguinte depoimento e elucidativo. "Brancos e pretos sao 

iguais. Mas estes ultimos sempre tern um complex© que influi nas 

suas atitudes. Por exemplo, na minha roda de pif apareceu um mu- 

lato casado com uma moga de familia muito conhecida. Jogou varias 

(60) — Document© escrito de prdprio punho pelo Informant©; a seguir, enumera 
como suas tentativas de auto-afirmacao sao frustradas na vida pr^tica. 

(61) — Documento escrito de prdprio punho pelo informante; transcrigao literal 
de algumas passagens. 
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vizes muito direito, mas urn dia, em que estava perdendo, acusou os 

companheiros de nao estarem procedendo corretamente. E aquele 

negdcio, que esta certo: "negro quando nao caga na entrada, caga na 

safda". De modo que, por fas ou por nefas, o "negro" ve-se descri- 

to como sendo "bom mesmo" para os trabalhos bragais, para os ser- 

vigos subalternos, para o trabalho de copa e cozinha, para o samba, 

para a danga, para o futebol, o box, etc.; e e apanhado, de uma ma- 

neira ou de outra, por avaliagoes que o representam como preguigoso, 

indolente, desordeiro, trapaceiro, esbanjador, farrista, desleixado, im- 

previdente, traigoeiro, etc. Mesmo onde e aceito, a aceitagao para, 

com freqiiencia, nos limites dos contactos formats e categoricos. Em 
numerosas entrevistas, brancos que toleravam bem a competigao com 

colegas "mulatos" ou "pretos" declararam que nao os convidavam 

para visitar suas casas, para sairem juntos, para irem ao cinema, 
etc.. fisse conjunto de restrigoes castiga severamente os "negros" mais 

sensiveis. Alguns acreditam firmemente, ate, que "e uma mentira 
afirmar que o negro pode subir so pela educagao e pela profissao". 

"Depois de educado e de ter competencia como profissional e que co- 

mega o drama do negro". Ai, "encontra todas as portas fechadas pelo 

branco". 

tosses dados sugerem, claramente, como as nianifestagoes do "pre- 

conceito de cor" interferem nos mecanismos de integragao do "ne- 

gro" a vida social normal. Como se ainda tivesse pleno vigor o pa- 
drao tradicionalista de relagao racial assimetrico, "cor" e "jDOsigao so- 

cial inferior" associam-se num verdadeiro cfrCulo de ferro. Os bran- 

cos intolerantes apegam-se a "cor" e fundamentam suas avaliagoes 

em atributos herdados racialmente; os brancos tolerantes repelem 

estes criterios, mas sucumbem, de uma forma ou de outra, as ava- 

liagoes tradicionalistas. No fundo, pois, qualquer que seja o angulo 

de que o encaremos, como polarizagao "racial" ou como polarizagao 

"social", o "preconceito de cor" preenche as mesmas fungoeS. file 

concorre seja para manter a distancia social entre os dois estoques 

raciais em presenga; seja para dificultar a classificagao e a ascensao 

sociais do negro e do mulato; seja, por fim, para diminuir o impacto 

das influencias modemizadoras da ordem social competitiva sobre o 

sistema tradicional de relagoes raciais. Tudo isso corrobora as conclu- 
soes de Roger Bastide. O ilustre sociologo, estudando esses aspectos 

da situagao de contacto racial em Sao Paulo, estabeleceu algumas 

evidencias de carater geral, que nos interessam de perto. Primeiro, 

"que o preconceito se apresenta como uma auto-defesa do branco, 

quando se sente ameagado pela ascensao do homem de cor. Trata-se 
de manter a piramide atual das ocupagoes, com o branco nos postos 

de comando e o negro nos postos subalternos". Segundo, "os brancos 
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nao querem ver o esforgo dos homens de cor para se integrar na so- 

ciedade de classes como proletaries: mantem a imagem do "antigo 

negro", a fim de isola-lo em certos setores da sociedade e deixar os 

empregos mais bem remunerados ou mais "decentes". Terceiro, lar- 

ga o "negro" a um destino ingrato, abandonando a massa de cor "a 

sua propria sorte, que se defenda como puder". "O controle, aqui, 

e uma ausencia de controle". "Nao ha barreiras legais: a escola, a 

aprendizagem, a usina, estao, de direlto, abertas a todos. Nao e pois 

culpa do branco se o pre to nao aproveita as suas oportunidades. Nao 

se pode obriga-lo a procurar uma "felicidade" que nao corresponde 

a sua propria concepgao de vida, ao seu ideal" (62). Embora o "bran- 

co" nao tema nem tenha, por enquanto, razoes profissionais ou eco- 

nomicas para temer a competigao do "negro", ele resguarda como po- 

de o antigo sistema de relagoes raciais. Dai a perpetuagao de repre- 

sentagoes de personalidade-estatus que excluem o "negro", parcial 

ou totalmente, de papeis sociais que o colocariam em pe de igualdade 

racial diante do "branco". 

Contudo, alem dessa fungao estabilizadora de carater latente, o 

preconceito de cor produz outros efeitos especificos, onde ele se ma- 

nifesta de modo mais ou menos ostensivo. Em primeiro lugar, cum- 

pre assinalar que as prssoas racialmente intolerantes reagem com 

ma vontade, avaliam deformadamente e repelem francamente o "ne- 

gro que sobe". Assim, nossa abordagem mostrou-nos, com muita fre- 

qiiencia, reagoes do tipo: "ninguem aguenta essa gente quando eles 

sobem. Ficam que nao se atura", "o comportamento do negro que 

sobe e, em geral, intragavel: por se sentir superior comega a se pre- 

valecer da situagao e a perseguir os antigos colegas, como se fossem 

inferiores", "os negros que sobem ficam insuportaveis", "eles ficam 

muito confiados", "as vezes sao um pouco metidos", "tomam-se ex- 

cessivamente orgulhosos, convencidos e arrogantes", "nao respeitam 

ninguem", "pensam que tem o rei na barriga", etc.. As coisas vao 

tao longe, que o diretor geral de uma repartigao apresentou-se com 

um escriturario negro, que se classificara em segundo lugar no con- 

curs©, a um chefe de secgao para indagar dele "se aceitava este pre- 

tinho para trabalhar com ele". Uma designagao sem consulta previa 

poderia parecer ofensiva... Outro informante mencionou suas ex- 

peri encias escolares: os colegas humilhavam os professores tidos co- 

mo "pretos". "Acham que um pre to nao pode ocupar um lugar im- 

portante isso devido ao preconceito ja existente na familia" (63). Dou- 

(62) — In R. Bastide e F. Fernandes, Brancos e Negros era Sao Paulo, op. cit., 
trechos extraidos das pp. 232, 234 e 238. 

- (63) —• Transcricao literal de trecho de documento escrito de prdprio punho por 
informante branco. 



trp lado, os dados sugerem que a resistencia a aceitagao do colega ou 

4p chefe "de cor" nunca vem sozinha. Nesses casos, as pessoas rea- 

gem como se estivessem sendo degradadas socialmente pelo simple^ 

fa to. de ocuparem uma posipao igual ou inferior ao "negro". Ficam 
furiosas; resistem pelos meios possiveis para impedir ou solapar o 

exjto do antagonista. E nao o poupam, nem nos falatorios nem mes- 

jno no convivio pessoal. Parece-lhes "uma pouca vergonha" tal si- 

tuagao. Os descendentes de famllias tradicionais sao mais sensiveis, 

a esse respeito. Mas, os resultados das entrevistas revelam que os 
descendentes de imigrantes nao ficam atras. Sentem-se "humilhados", 

principalmente quando os "colegas de cor" se salientam ou sao promo- 
vidos. Entao, passam a falar em "pistoloes", em "golpes baixos", etc., 

como fonte de explicagao dos exitos daqueles colegas. Em segundo 
lugar, e precise nao perder de vista o que significa o repudio a acei- 

tagao do "negro como um igual". O descendente de uma familia tra- 

•dicional que detrata um colega por causa da "cor", e estranha que 
"um negro possa ser isto ou aquilo", e o descendente de imigrantes 

<que "se sente roer por dentro" quando "promovem por protegao su- 

ja um negrinho incompetente" — sucumbem a sentimentos e a frus- 
Iragoes incompativeis com a ordem social competitiva. Desse angulo, 

a ascensao social do negro e do mulato adquire o carater de experi- 
mentum crucis. De um lado, porque contribui para desmascarar a 

realidade racial existente. Poe a nu, inevitavelmente, o que fica por 
tras de acomodagoes raciais aparentemente "tolerantes", "abertas" e 

"igualitarias". De outro, porque delimita a esfera potencial de ten- 

soes e conflitos raciais nas relagoes entre "negros" e "brancos". Por 
enquanto, o reduzido numero de "pretos em ascensao" coincide com 

uma pletora de oportunidades socio-economicas. Se essas condigoes 

conjunturais se alterarem, e provavel que a situagao de contacto racial 

se modifique em diregoes imprevisiveis. Dois fatos sao patentes. A 
oapacidade-limite de tolerancia dos "brancos" a uma forte concor- 

rencia da "populagao de c5r" ainda nao foi posta a prova. E, o que 

« pior, as resistencias a "aceitagao do negro em pe de igualdade" 
contem um elemento sociopatico indisfargavel e irredutivel. fisse ele- 

mento podera operar destrutivamente se as atuais condigoes evolui- 
rem para uma conjuntura que ameace (ou parega ameagar) o mo- 

nopolio do poder pelos "brancos"- 

A reagao do "negro" a situagao de contacto e ao que ele proprio 

caracteriza como "preconceito de cor" ergue, por sua vez, uma bar- 

reira consideravel aos seus anseios pessoais ou coletivos de mobilidade 
social vertical. Aqui, temos de distinguir duas manifestagoes psico- 
sociais distintas. Ha uma reagao tosca e indiferenciada, que nasce 

da assimilagao e da observ^ncia passiva da imagem do "negro" cons- 
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tniida pelo "branco", a qual alimenta ajustamentos espontaneos de 

alto teor apatico. Ha, tambem, uma reagao psicologicamente mais 

elaborada e que e descrita no "meio negro" pelo termo complexo. 

De acordo com as formas de percepgao e de explicagao desenvolvidas 

culturalmente, ele se configura como uma realidade substantiva e o 

verdadeiro motor da dualidade psicologica do negro ou do mulato. 

O "complexo" como que faria o Dr, Jekill converter-se em Mr. Hyde 

nas relagoes do "negro" com o "branco". Na ansia de furtar-se ao cli- 

ma moral penoso, projetado em torno de expectativas reais ou ima- 

ginarias deste ultimo, o "negro" antecipa atitudes, comportamentos 

e avaliagoes que solapam ou destroem suas melhores possibilidades 

de integragao normal a ordem social competitiva. 

Portanto, devemos reconhecer certas gradagoes nos mecanismos 

reativos a situagao de contact©. No primeiro nlvel, o individuo aceita 

e reconhece tacitamente sua "inferioridade". Nao a discute nem a en- 

cara como uma afronta moral. Por isso, nao vai procurar saber se- 

"existe" ou "nao existe preconceito de cor". Como no mundo moral 

do escravo ou nos escombros dele, em que a desorganizagao social 

permanent© se erigiu em estilo normal de vida, ceder confundia-se 
com resistir e sobreviver. No segundo nivel, estabelece-se como nor- 

ma a configuragao moral da pessoa. O negro e o mulato sentem que 

"nao sao menos" que o branco. O temor das afrontas, das humilha^ 

goes e da degradagao social engendra caminhos tortuosos e ingenuos, 

de defesa do equilibrio do ego e da dignidade da pessoa. Os dois ti- 

pos de reagao foram desmascarados e severamente condenados atra- 

ves da contra-ideologia racial elaborada pelos movimentos reivindi- 

catorios. Contudo, eles persistiram e se manifestam com intensida- 

de variavel no "meio negro" do present©. Quanto mais o individuo 

esteja preso ou identificado com a ordem social tradicionalista, mais 

ele apela para a capitulagao passiva. Doutro lado, quanto mais o in- 

dividuo se apega aos "ideais de vida ordeira", sem contar com con- 

digoes materiais e morais para por em pratica o estilo de vida dos 

"brancos", mais ele se torna vitima do "complexo". O numero dos 

que suportam equilibradamente o impacto da presenga e das exigen- 

cias do "branco" acaba, assim, bastante reduzido. Segundo estima- 

tivas grosseiras e meramente conjecturais, baseadas em experiencias 

restritas (64), por ocasiao da pesquisa estabelecemos as seguintes 

proporgoes: 3/10 das pessoas tendiam para ajustamentos parcial ou 

puramente tradicionalistas; 5/10 sucumbiam, de uma forma ou de ou- 

tra, as injungoes do "complexo"; 2/10 propendiam para modelos mais 

complexes, equilibrados e autonomos de organizagao da personalidade,. 

(64) — Conversas com pessoas que lam fts reunloes em massa ou que serviram 
de sujeltos nas entrevistas formals e informals. 
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afirmando-se, psicologica e moralmente, de acordo com as disposi- 

^oes competitivas e as concepgoes igualitarias do "novo negroM. Es- 
sas proporgoes insinuam quao poderosas vem a ser as barreiras sub- 

jetivas e dentro de que escala elas operam como forgas devastado- 
ras, que comprometem ou arruinam, pela base, os melhores anseios 

e os maiores esforgos de ascensao social da "populagao de cor". 

Ja analisamos, no capitulo 2, os fatores e os efeitos socials da 

passividade e do conformismo do "negro". Ha pouco interesse em re- 
tomar o assunto neste nivel da analise. Apenas, convem ressaltar que 

ambos estimulam ajustamentos pouco congruentes com a natureza da 

ordem social competitiva, fomentando a persistencia de disposigoes 

e de avaliagpes favoraveis a exclusao do "negro" de posigoes, pa- 

peis e garantias sociais desfrutados regularmente pelo "branco". fes- 

te percebe o fato. Assim, em nossas entrevistas com brancos colhemos 
dados expressivos. Houve quern afirmasse que "os negros sao em 

parte culpados do preconceito. files tratam a gente como se ainda 
fossem escravos". Outros, observaram que expressoes como "Deus 

que Ihe pague" nao saem de sua boca e que "eles agem servilmente, 

diante do branco". Muitos tentaram, mesmo, explicar o "comporta- 

mento servil" ou "subserviente" atraves (Ja "tara oriunda da escra- 

vidao" ou do "complexo de inferioridade". Porem, ^s vezes o "bran- 

co" se equivoca em seu diagnostico, atribuindo a passividade do 

"preto" as influencias reativas do preconceito. A seguinte resposta, 
selecionada para apresentagao, sugere como aquele se representa 

essa questao; "O pior e que o preto aceita que o tratem assim. files 
ficam muito desmoralizados e se conformam com tudo. Por isso, 

em vez de procurarem melhorar, dao escandalo e se exibem na rua, 

embriagados. Acham que assim fazem bonito e que ninguem se im- 

porta com isso, pois eles sao uma classe desgragada. files dao razao 

para os que dizem que preto nao presta. Tudo, porem, e conseqiien- 

cia de se sentirem inferiorizados e desmoradizados". O proprio "ne- 
gro", como teve necessidade de combater os efeitos do conformis- 
mo, inerente aos ajustamentos tradicionalistas, percebeu melhor a 

realidade. Como ponto de partida, muitos asseveram que, nesse ni- 

vel, o indivxduo nao toma consciencia do preconceito, sendo ao mes- 
mo tempo ou submisso a certos "brancos" ou independente em rela- 
gao a eles, nao os procurando "para bajular" nem se valorizando 

atraves de sua amizade. Tambem indicam que a superagao desse ti- 

po de ajustamento vincula-se ao grau de socializagao para viver na 

sociedade inclusiva, fazendo distorgoes bem conhecidas entre o "ne- 

gro do eito" e o "negro do sobrado", o "negro de brim" e o "negro 

de elite", o "negro bronco" e o "negro preparado", etc.. Outros acre- 
ditam que "o negro ja traz isso [o servilismo] na massa do sangue" 
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4'Nasceu para ser escravo. Para ser dominado pelo branco. Nao sa- 

be agir com Independencia. E nem pode. Porque se ten tar a raga do- 

minante nao deixa o preto subir". "O preto nasceu para capacho 

deles. Nao pode passar disso". Ha, todavia, os que atribuem o user- 

vilismo" as possibilidades limitadas do "meio negro": "O negro nao 

se esforga para aprender, Desde crianga, e criado naquele servilis- 

mo, pensando que nao adianta nada estudar, porque a cor corta to- 

das as possibilidades de aproveitamento dos estudos. A mae e o 

pai, geralmente, cuidam da crianga durante certo tempo, largando-a 

depois a si mesma, na rua. Crescem sem amparo e sem orientagao. 

Um ou outro, que pretende estudar, esbarra com a oposigao dos 

pais. Para que? Negro nasceu pra trabalhar! Nunca ha de passar 

disso! Essa falta de estimulo faz com que os rapazes, que tentam 

estudar a noite, por sua conta, nao cheguem ate o fim. Logo no co- 

mego, um ou dois meses, desistem. Nao tern coragem para insistir, 

pois aponta as dificuldades e considera os esforgos necessaries pou- 

co compensadores". Como relatou um dos entrevistados, toma-se 

dificil identificar e veneer a fonte do imobilismo, oculta atras da 

concepgao generalizada de que "negro nasceu pra isso mesmo": "Os 

brancos dominam a sociedade e deixam de proteger [de conferir re- 

conhecimento de valor] os negros e por isso os prejudicam. Claro: 

e nao poucos. Nao, o que acontece e que eles tem no sangne esse 

passado e nao acreditam que possam fazer as coisas tao bem quon- 

to os brancos. £u mesmo demorei para descobrir que podia fazer e 

melhor, muitas vezes" (65). Em torno de especulagoes desse genero 

cristalizaram-se duas convicgoes. Uma, o "negro e culpado" da si- 

tuagao em que se encontra. Conforma-se com o "servilismo" e "nao 

procura subir", condenando-se a um isolamento improdutivo. Outra, 

que o "preconceito do branco" nasce, em parte, por "culpa do negro". 

"E' que antes o preto nao freqiientava esses lugares [bares, restau- 

rantes, jardins, clubes, lojas, barbearias, hoteis, etc..]. Agora, pen- 

sa que e proibido entrar neles. Isso fez com que o branco se acostu- 

masse a excluir o negro e os levou a se acostumarem com o precon- 

-ceito do negro [pensar que e proibido freqiientar os mencionados 

lugares]. Assim, sao levados a pensar que nao devem receber os 

negros em seus negocios". As duas convicgoes sao pouco realistas. 

Mas, elas comprovam que o "negro" sabe representar-se os efeitos 

perniciosos da acomodagao passiva. Ela afasta-o tanto da competi- 

gao com o "branco", quanto da ascensao social e das formas de par- 

ticipagao da cultura que ela possa garantir socialmente. 

O "complexo" produz efeitos analogos, com a diferenga que en- 

tram em jogo "pessoas esclarecidas", ou seja, beneficiadas de um 

^65) —. Grifamos essa parte da transcrigao, para coloc^-Ja em eviddncla. 
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modo ou de outro pela mobilidade vertical e pelo alargamento re- 

sultante do horizonte cultural (66). Em nossas sondagens, descobri- 

mos que o proprio "branco" possui alguma senslbilidade para com 

"o complexo do preto". Alem disso, seus procedimentos diante do 

"negro humilde", cujos ajustamentos sao regulados pelas concep- 

goes tradicionalistas, revela nitida simpatia pelo comportamento "edu- 

cado", "polido" e "respeitoso" a que o "complexo" da origem. En- 

canta-o o tratamento cerimonioso e a capacidade de "colocar-se em 
seu lugar", espontaneamente, que separa o "negro complexado" do 

"negro bogal" ou "inculto", sem prejuizos graves para a "tradigao 

de hierarquia". Contudo, atento as gradagoes, o "branco" nao atri- 

bui essa modalidade de conformismo nem a "massa do sangue" nem 

a "tara da escravidao". Entende-a, objetivamente, como efeito dos 
padroes vigentes de relagoes raciais. Assim, numa das entrevistas, 

um branco, descendente de italianos, explicou-nos que "existem pre- 

tos inteligentes", que "merecem confianga" e "conseguem posigoes de 

realce". Salientou, todavia, que "os proprios pretos sentem a infe- 

rioridade da cor diante dos brancos. tides sabem que nao sao iguais e 

se conformam com a situagao em que vivem". Semelhante expli- 

cagao parece ser generalizada, pois reapareceu em outras entrevistas 

de modo mais ou menos elaborada. Uma jovem, descendente de fa- 
mflia tradicional mas pertencente a classe media, declarou ao en- 
trevistador: "Considero pretos e brancos como iguais. Como seres 

humanos estao sujeitos as mesmas reagoes, face as diversas situa- 

goes em que estao colocados. Assim, tanto um como o outro, se ti- 

verem oportunidades dentro da sociedade, poderao veneer ou fracas- 
sar. Entretanto, o preconceito de cor, bastante atenuado atualmen- 

te, ainda e um obstaculo muito grande a ser vencido, eis que os pro- 

prios pretos, quase em sua maioria, aceitam-no como uma condi- 

gao inevitavel, limitando as suas pretensoes e colocando-se, a si 

proprios, numa situagao de inferioridade". Outro sujeito, descen- 

dente de italianos e de paulistas de "cepa velha", formulou ava- 
liagoes dignas de nota. Perguntamos por que o preconceito se man- 

tinha tao forte. "E por causa do complexo dos negros". "Entao, os 

negros tern um complexo?" "Nao e isso. Os brancos e que criam o 

complexo neles. So acham que o preto serve para o samba e para 
roubar. O preto perde a confianga em si. Mas veja o que esta aconte- 

cendo. Os ladroes e assassinos que a policia esta prendendo agora nao 

sao pretos. Sao hungareses, alemaes, americanos, todos gente de raga 
superior, como eles falam, Os pretos nao andam metidos nisso". O 

(66) — Nao nos 4 possivel analisar a fundo, aqui, o vasto material que collgi- 
mos sobre as manifestagoes e os efeitos psico-sociais do "complexo" nas 
atxtudes e comportamentos do negro e do mulato. 
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"negro" desenvolveu, naturalmente, percepcoes e explicagoes mais 

profundas. De um lado, representa o "complexo" como "uma doen- 

ga". Ela se manifesta sempre que os individuos "metem na cabeca 

que tudo que os brancos fazem e produto do preconceito" e que "so- 

frem muito por causa disso". Portanto, ele e percebido e explicado 

como uma especie de preconceito reativo — como um "preconceito 

do negro", que responde ao "preconceito do branco", impulsionando 

o primeiro ou a assumir os comportamentos esperados pelo segundo 

ou a privar-se de certos "direitos", apesar de sua posigao social. 

Por essa razao, os que superam o "complexo" apontam-no como 

uma reagao ultrajante, que "so eleva o branco", expondo o "negro" 

mesmo nos seus dramas intimos, a teme-lo e a engrandece-lo. Com 

not^vel objetividade, insinuam que desse modo o proprio "negro" 

se poe "a margem da sociedade", apegando-se a atitudes e a com- 

portamentos que ja podem ser superados, com ou sem a anuencia 

dos "brancos". De outro, interpret am-no como uma tecnica de ajus- 

tamento. Sabem que, para a maioria, ele constitui uma "desculpa" 

ou uma "justificagao" para os "fracassos" ou os "desapontamentos". 

^ mais facil dizer que o preconceito e responsavel por isto ou por 

aquilo, que admitir uma realidade chocante, que envolve as aptidoes 

do individuo para ajustar-se as exigencias da situagao. Sabem, tam- 

b&n que, em alguns, ele nao passa de "esperteza": um meio mali- 

cioso de "tirar o corpo" de experiencias desagradaveis. E o que 

acontece com os que logram varar certas resistencias e conquistar 

empregos vantajosos, bem remunerados e com algumas perspecti- 

vas futuras. Ai se separam duas formas de objetivagao do "comple- 

xo". Ha os que se atormentam e sofrem terrivelmente, com as ma- 

nifestagoes reais ou imaginarias do preconceito de cor; e os que se 

identificam com o "branco", negando no m'vel da verbalizagao a sua 

existencia mas procedendo, na pratica, de maneira a evitar as suas 

conseqiiencias e, ate, a tirar proveito lucrative dele. Nas avaliagoes 

correntes no "meio negro" surgem, por isso, certas gradagoes. Ao 

mesmo tempo que se exterioriza certa simpatia pelos "torturados", 

que sao suas "vitimas lamurientas", ataca-se com virulencia os que 

usam o "complexo" com sagacidade, como "expediente indigno" para 

forgar acomodagoes vantajosas. As tonalidades da desaprovagao va- 

riam muito. O "negro" ligado ao mundo tradicionalista formula-as 

ingenuamente; reprova o "orgulho" dos antigos companheiros, ami- 

gos ou parentes, que deixaram a "riqueza virar sua cabega". O "no- 

vo negro", que se afirma atraves de concepgoes competitivas e igua- 

litarias, equaciona-a em termos de "traigao a raga"; reprova tanto 

"a bajulagao dos brancos", quanto o "snobismo" e a "falta de cara- 

ter" que enxerga por tras dos ajustamentos evasivos e ostentatorios. 
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O que nos interessa mais, entretanto, sao os modos de ser, de pen- 
sar e de agir dos "negros complexados,'. Em sua maioria, reagem as 
manifestagoes reais ou imaginarias do preconceito de forma auto- 

punitiv'a. Como temem que sua presenga seja desagradavel aos "bran- 

eos*' e que suas ambigoes sejam repelidas, evitam como podem as 
Situagoes de contacto, especialmente com pessoas tidas como "estra- 

nhas" e de "posigao mais elevada". Em regra, tambem evitam a dis- 

cussao aberta do preconceito e de seus fundamentos, com medo de 
que a rejeigao nao se de apenas por causa da cor, mas por "algo pior". 

Em conseqiiencia, nao se dispoem a competir irrestritamente com o 

"branco", restringindo seriamente suas oportunidades de profissiona- 

lizagao e de ascensao social. Pelo mesmo motive, raramente acumu- 
lam os conhecimentos e as habilidades requeridas pelas carreiras de- 

sejadas (ou escolhidas sob a pressao das circunstancias). A sucessSo 

de ufracassos" e o exito ocasional muito raro convertem-se numa cons- 

tante, em seus perfis de carreira. No entanto, os "fracassos" provo- 
cam reagoes caracteristicas de auto-defesa; eles nao "destroem as 

esperangas". Sao explicados, em termos categoricos, pelo "precon- 

ceito", pela "ma vontade" ou pelo "medo" dos "brancos". Num pia- 

no, este monopolizaria os "melhores empregos"; em outro, anularia 

as oportunidades de promogao do "negro", negando-lhe reconhecimen- 

to social de seu "valor" e de sua "competencia". Em centenas de ca- 
ses pudemos verificar ate que ponto essa tendencia constitui um pa- 

drao reativo. Ao sofrer a "recusa", a pessoa se considera "desfeitea- 

da", "humilhada" e "prejudicada". Retrai-se . Depois, as explica- 

goes que elabora encontram acolhida no circulo de amigos e de pa- 
rentes, operando a indignagao resultante como uma sorte de conforto 

moral (67). A pessoa "tenta de novo", ate lograr um ajustamento 

favoravel ou ate perder "todas as esperangas". No decorrer desse 

processo, por vezes prolongado, adquire ou aperfeigoa a competencia 

minima, para fazer face aos requisites intelectuais ou tecnicos dos 
empregos almejados, e com freqiiencia "faz relagoes" com pessoas da 

mesma cor ou com "brancos" em condigoes de ajuda-la. De qualquer 
maneira, o exito surge num tal context© de ansiedade, de decepgoes 

e de frustragoes, que no fim os beneficiados ja se acham "amargu- 
rados pelo resto da vida" e "com medo de tentar a sorte". Poucos 

sao os que possuem reservas morais suficientes para enfrentar novos 
embates, seja para conseguir "um emprego melhor", seja para "obter 

promogao no emprego". Em vez de concentrar os esforgos no sentido 

(67) — Note-se que essas manifestagoes de compreensao e de solidariedade nao 
impedem o livre curso de "comentarios raaiavolos", feitos "pelas costas" 
dos individuos em questao. Nesses comentarios, muitas vezes sao apon- 
tadas as causas reais dos "fracassos", nos casos em que Sstes nSo re- 
sultam apenas do "preconceito de cor" 
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de alargar seus papeis socials e de galgar "posigoes mais importan- 

tes", a maioria dedica-set penosamente, a tarefa de defender a si- 

tuagao conquistada. Uns dizem que "as cicatrizes nao deixam,'; ou- 

tros falam que "o negro deve se contentar com o que tem". O fato 

e que se tornam "recalcados" (68), encarando o mundo em que vivem 

atraves de um desalento mudo, pessimista e inibitorio. O pior e que 

essa orientagao, alimentada pelo desejo de evitar a todo custo "novas 

humilhagoes", conduz a acomodagoes passivas, que reduzem extre- 

mamente os niveis de aspiragao da "populagao de cor". Em nao pou- 

cos casos, deparamos com negros e mulatos que exerciam, de fato, 

obrigagoes e tarefas pertinentes a cargos mais complexes e melhor 

retribuidos. Todavia, sem que se dispusessem a forgar a atribuigao 

formal do estatus correspondente, contentando-se com a remuneragao 

e o prestigio de empregos infimos. No intimo, "remoem suas desi- 

lusoes", "torturam-se" e "vivem amargurados". Raramente reconhe- 

com que deixam de tomar as iniciativas apropriadas (isso exigiria a 

superagao dos "recalques") e contentam-se em projetar nos "bran- 

cos", em suas reflexoes ou em confabulagoes com os amigos e parentes 

as causas diretas de suas frustragoes. O seguinte depoimento e ilus- 

trativo: "Montei o escritorio porque, cansado de ser preterido numa 

firma, depois de recorrer a Justiga do Trabalho e perder a causa, 

pedi demissao. Colegas da mesma epoca tinham ordenados quatro 

vezes maiores que o meu, de mil e duzentos cruzeiros". Sobre a ex- 

plicagao do comportamento dos empregadores, afirma: "Seria me- 

lhor dizer por falta de protegao (69) minha. Isso e sempre assim. 

Quando o negro precisa de protegao ninguem a da". Na verdade, 

porem. poucos conseguem dominar a "inibigao" e os "ressentimen- 

tos pessoais'-, o que os forga a "vegetar nos maus empregos". Como 

se consideram "posros de lado", colocam-se voluntariamente a mar- 

gem da competigao com os "brancos" e com os raros "negros" que 

"venoem na vida". Tal modalidade de acomodagao nao impede, en- 

tretanto, que sejam variavelmente manipulados pelos "recalques" re 

presados. Isso transparece de duas maneiras. Primeiro, na preocu- 

pagao ansiosa de evitar atritos ou queixas nas relagoes com os "bran- 

cos". Dai a aparente "docilidade" e o "servilismo", imputados ao 

"negro" pelo "branco", e que nao passam de mecanismos reativos de 

auto-defesa. Segundo, no temor de "encher as medidas" e de 

"explodir". Cada um teme esse instante imprevisivel de ajuste de 

(68) — Note-se, os termos "recalque" e "recalcado" sao empregados pelo pro- 
prio "negro" na explicacao que descobriu para a formagao do "complexo". 

(69) —• O entrevistador consigna que o tSrmo protegao foi empregado pelo su- 
jeito como equivalente de reconhecimento do valor da pessoa; nao co- 
mo uma alternativa esperada de paternalism©. file era contador e o es- 
critdrio que montou era de contabilidade. 
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contas com o "branco". Ha, no consenso geral, uma clara compre- 

ensao de que a "violencia do negro" possui raizes psicologicas. "Ele 

toda hora e espezinhado e humilhado pelos brancos". Chega um mo- 

mento em que acha que ja nao pode mais "engulir os desaforos fei- 

tos aos filhos, as dificuldades que tern na vida profissional, etc." 

Os proprios "negros" acham que as "explosoes de violencia" mostram 
"os seus recalques". Como sabem que "a corda rebenta do lado mais 

fraco" e conhecem as conseqiiencias irreparaveis de semelhantes 

"explosoes de violencia", fazem esforgos desesperados para se con- 

terem e se isolam o mais possivel do "branco". fisse "pavor" de 

"perder a paciencia" e "de explodir" e ainda mais importante, na re- 

gulamentagao do imobilismo e da acomodagao voluntariamente pas- 

• siva do "negro", que a "vontade de agradar os brancos". O fato e 

que ele fecha o circulo vicioso que faz com que o "negro" nao apro- 

veite ou, entao, aproveite mal as oportunidades de ascensao social, 
que conquista a duras penas. 

]v)o oucro extremo, situa-se o reduzido numero de "negros cum- 
plexados", que fez do desajustamento psico-social uma moda- 

lidade compensadora de acomodagao racial. Em regra, sao "pessoas 

instruidas", que "sabem se defender". For essas raz5es, possuem 

recursos intelectuais suficientes para por em pratica mecanismos rea- 

tivos de defesa dotados de alguma eficiencia. Nao so por levarem em 
conta os fatores, os efeitos e as possibilidades de neutralizagao do 

"preconceito de cor"; mas, ainda, por responderem, dinamicamente, 

as perspectivas concretas de fortalecimento ou de melhoria do esta- 

tus adquirido. Seu afa tambem se concentra na luta pela preserva^ao 

das posigoes conquistadas, tanto em termos dos ajustamentos aos de- 

veres ocupacionais, quanto no das relagoes com os "brancos". Con- 

tudo, a ansia de consolidar "um nivel alto de vida" desencadeia ati- 

tudes, comportamentos e avaliagoes que favorecem certas disposi- 
goes a elevagao crescente da renda, ao aumento do prestigio e a com- 

petigao confinada com o prdprio "branco". Algumas passagens de 
uma entrevista, que realizamos com um sujeito caracten'stico, per- 

mitirao esbogar melhor o quadro de ajustamentos, a mentalidade e 
as disposigoes psico-sociais desse tipo de personalidade. Como suce- 

de freqiientemente, negou que tivese se defrontado, alguma vez, com 
obstaculos nascidos do "preconceito de cor". "Nao tern acontecido co- 

migo. Tenho ouvido falar muito em que ele existe. Mas comigo nao. 

Ate me esquego que sou negro". Nao obstante, fez relates que con- 
trariam essa afirmagao (o que tambem e tipico). Depois de ser re- 

formado como sargento do Exercito, tentou "fazer carreira" como 
marceneiro; mais tarde, porque aquele projeto falhara, aceitou um 

emprego, como servente, num institute universitario de quimica. 
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Yira-se forgado a abandonar as pretensoes de ser marceneiro porque 

os mestres, em sua maioria italianos e alemaes, preferiam os candi- 

dates da mesma nacionalidade, preterindo-o sistematicamente. Dis- 

se que se sujeitou ao emprego como servente, que estava muito abaixo 

de sua cultura e possibilidades, porque nao tinha alternativa. Des- 

cobriu, porem, que "encontrara ambiente para subir". Esforgou-se por 

aprender a lidar com os aparelhos do laboratorio de qulmica-biolo- 

gica, de cuja limpeza devia cuidar. No inicio, o tecnico, de ascenden- 

cia italiana, apoiou o seu esforgo e procurou auxilia-lo. "Quando viu 

que eu era mais culto e que poderia prejudica-lo, deixou de ajudar- 

me e inclusive intrigou-me com o chefe". Contou, minuciosamente. 

como foi perseguido por aquele tecnico. "file nao podia impedir-me 

que observasse as manipulagoes. Encostei-me tambem nos alunos. 

Aprendi assim o que foi possivel". Com o tempo, conseguiu tomar- 

se pratico, primeiro com uma suplementagao de 1/3 do salario de 

servente; mais tarde, com a remuneragao integral e as vantagena 

do cargo. Quanto ao seu estilo de vida, esclareceu que procura des- 

frutar o padrao de vida que Ihe e assegurado por sua renda e posi- 

gao social. Suas explicagoes mostram, no entanto, como operam os 

mecanismos reativos de defesa associados a cor. "Quando set que 

num lugar qualquer existe preconceito ou desconfio que nao rece- 

bem o negro, nao vou. Tomo muito cuidado. Quando saio com a es- 

posa, so entro em firmas seguras quanto a aceitagao". Deixou cla- 

ro que procede assim para evitar atritos com os brancos. "Sei que 

se nao for atendido e reclamar, chamando a atengao dos responsaveis, 

logo dizem — "e negro mesmo!", "logo se ve que e negro!", etc.. 

Para evitar isso, nao vou". So se apresenta cuidadosamente vestido 

com sapatos bem engraxados e a camisa engomada. Contudo, ao mes- 

mo tempo que se afasta dos "lugares onde ha selegao", tambem se 

afasta dos botequins, "onde ha rodas habituais de patricios bebendo" 

(70). Procura ser afavel, atencioso e refinado, enfim, o prototipo 

do "homem de boas maneiras". Insiste em freqiientar, sozinho ou em 

companhia da esposa, restaurantes, saloes de cha e teatros; evidenciou 

que habitualmente da boas gorgetas, "para que os gargons saibam 

que sou uma pessoa que pode ir aqueles lugares" e "para que me 

tratem bem nas outras vezes", Delicia-se com o interesse que des- 

perta entre os freqiientadores do teatro e com o espanto que eles re- 

velam. "Nao por causa do preconceito. Mas porque e raro ver-se um 

negro de poltrona e bem vestido no teatro. Logo pensam que sou al- 

guem importante, de certo um deputado". "Nas vendas, procedo com 

dignidade para cativar a confianga dos vendeiros. fistes em geral 

(70) — Em sua entrevista, sempre descreveu outras pessoas da mesma cdr, no- 
gros ou mulatos, com o termo "patricio". 
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«ao imigrantes e trazem ideias diferentes de sua terra. Tem precon- 
ceito, embora la fossem uns pes rapados. Aqui se julgam superiores 

e tomam ares contra os negros, com base em experiencias negativas". 

"Procedendo como procedo, logo mostro que nao sou como os outros 

negros. Mas que possuo educagao e tenho uma nogao exata dos meus 

deveres". Quanto as relagoes no "meio negro", frizou: "evito o con- 

lacto freqliente com os antigos amigos, que ficam em rodas nos bote- 

quins, se embriagam ou sao mal vistos. Nao pretendo magoa-los 

nem choca-los. Cumprimento-os, troco algumas palavras com eles 

e trato de dar o fora. Alguns me criticam, dizendo que eu sou chexo 

de historias. Mas nunca fui de muita conversa" [•••]• "^les nao 
compreendem que com o tempo a pessoa sobe e nao pode mais man- 

ter as mesmas relagoes, mesmo que gostasse de faze-lo", Eis por- 

que se afasta dos botequins e das rodas de bebedores inveterados: 
41Quando me encosto em um balcao, para fazer uma compra ou to- 
mar um drinque, e sempre em estabelecimentos nos quais posso sei 

visto. Ninguem dira: "Ora, sim senhor! O P. na porta de um bote- 

quim!" Ou "quem diria que o P. andava metido com gente dessa 

Jaia". Tambem sao dignas de nota as indicagoes que forneceu a res- 

peito do "negro que sobe". "file nao sabe se cai para ca ou se cai pa- 

ra la". Em seu entender, seria ao mesmo tempo atraido e repelido tan- 
to pelos "patricios", quanto pelos "brancos". "Os patricios ficam 

quase sempre melindrados com as conseqiiencias da ascensao do ami- 

go. Inevitavelmente, precisa mudar de habitos. Comegam a consi- 
dera-lo com hostilidade, embora velada, como estando cheio de his- 

torias. Designam-me, por ridlculo, como negro metido a branco. Com 

os brancos, o choque nasce da competigao. O negro que quer subir 

sabe que precisa fazer forga. Encontra colegas brancos que atingem 

uma certa posigao e ficam satisfeitos. Nao estudam mais. Em conse- 

qiieiicia, vem sua posigao ameagada pelo colega negro. Dai os che- 
ques e os mal entendidos. Trata logo de prejudicar o negro e de im- 
pedir, por todos os meios, que tenha sucesso na sua carreira". fisses 

excertos sao suficientes para sugerir como as coisas se desenrolam. 
O individuo sente-se atraido para o mundo social dos "brancos", mas 

nao encontra nele um nicho para si e sua familia. Quer afastar-se 

do "meio negro", como condigao da afirmagao material e moral de 
sua ascensao social. Como se limita a colher as vantagens ou os pro- 

ventos imediatos dos exitos obtidos, cai nas malhas de suas concep- 

goes oportunistas. Em conseqiiencia, o "complexo" acaba ferindo-o 

e prejudicando-o, talvez ainda mais profundamente que aos outros, 
que nao conseguem manipular os "recalques" de forma vantajosa. 

De qualquer maneira, tambem fica bloqueado, gastando suas energias 

e imaginagao no esforgo esteril de equilibrar as aparencias do status 
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quo estabelecido, perdendo oportunidades verdadeiramente frutiferas 

para "continuar a subir". 

Em seus projetos de ascensao social, o negro e o mulato tam- 

bem se defrontam com compulsoes psico-sociais negativas, herdadas- 

pela participagao da propria sub-cultura do "meio negro". Para os 

propositos desta analise, bastaria ressaltar algumas conexoes mais 

importantes. Primeiro, certas compulsoes que gravitam em tomo de 

uma avaliagao basica, segundo a qual "nao adianta muito ao preto 

querer subir, porque fica sempre preto". Essa avaliagao possui va- 

ries significados. Ela tanto quer dizer que o "preto" nao se livra de 

seus "complexos", "recalques" ou limitagoes pessoais, quanto sera 

sempre encarado e tratado como "preto" pelos "brancos". Os en- 

trevistados negros e mulatos evidenciaram um rol de atributos, que 

justificaria aquela avaliagao: "falta de vontade firme", "inconstan- 

cia", "nao ter coragem para se fazer valer", "incapacidade de mando", 

"nao saber dirigir", "falta de iniciativa", "ser vitima do medo", "in- 

capacidade de convencer os outros", "incapacidade de obter confian- 

ga", dos "brancos" e do proprio "negro", etc.. No fundo, esses atri- 

butos, representados como qualidades negativas, inerentes ao cara- 

ter do "negro", constituem produtos dinamicos dos tipos de persona- 

lidade-estatus atribuidos ao negro e ao mulato socialmente. files nao 

envolvem ou restringem seriamente a aquisi^ao de certas atitudes 

comportamentos e aptidoes, que sao essenciais para o desempenho 

de certos papeis sociais na sociedade inclusiva. O negro e o mulato 

retem o problema no nivel dos efeitos diretamente visiveis, como se 

as dificuldades de ajustamentos, herdados socialmente, fizessem par- 

te da propria estrutura psico-biologica de sua personalidade. Dou- 

tro lado, enfatizam a variavel que nao podem controlar: as atitudes, 

os comportamentos e as avaliagoes dos "brancos" Na medida em 

que muitos ajustamentos a ordem social competitiva dependem das 

disposigoes, da compreensao e da solidariedade do "branco", a ascen- 

sao social podera ser inocua para diversos fins. Nesse sentido, o "ne- 

gro", de fato, "sempre fica sendo preto". Enquanto o "branco" nao al- 

terar suas imagens do "negro" este sera encarado e tratado, fatal- 

mente, em termos de representag5es de personalidades-estatus que 

nunca levarao em conta a situagao concreta das "pessoas de cor". 

Essa maneira de perceber a realidade opera, pois, de forma destruti- 

va. Seja porque fortalece convicgoes desalentadoras, de teor irra- 

cional; seja porque predispoe o "negro" a ver-se atraves de uma ima- 

gem de si proprio que foi construlda pelo "branco", sob a egide do 

regime servil. 

Segundo, o ego-envolvimento nas expectativas de comportamen- 

to e das perspectivas de carreira criados por semelhante imagem 
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conduz, por sua vez, a ajustamentos variavelmente irracionais. For- 

mam-se certas convicgoes elementares, que impelem os individuos a 

crer que "o negro nSo tem cabega" ou, pelo menos, que "os pretos. 

em geral, sao inferiores aos brancos". Ai, penetramos na propria ba- 

se psico-sociologica do "complexo", que consiste em admitir como 

inata ou insuperavel certa inferioridade do "negro" em relagao ao 
"branco". Pouco importa o fundamento dessa convicgao. Tanto faz 

que os individuos pensem que "o negro nunca dara para essas coi- 
sas"; ou que ele acredite, com gradagoes: "A gente ve que os pretos 

sao inferiores ao branco. Nao por serem pretos. Isso e da cor, que 

a gente tem ao nascer. Mas preto nao consegue subir como branco. 
Nao sei se nao tem cabega, ou porque precisam trabalhar cedo". O 

essencial e que tal convicgao alimenta ajustamentos contraproducen- 
tes e anacronicos, Nela reside a fonte dinamica de decisoes ou de 

agoes irreparavelmente funestas a integragao do negro e do mulato 

a ordem social competitiva. Assim, nela achamos explicagao para 

certas proibigoes drasticas, que tolhem as aspiragoes de carreira dos 
jovens. Ja mencionamos um caso antigo. Um pai que, em 1926 ou 

1927, impediu o filho de estudar contabilidade. "Porque vai se for- 

mar para contador? Negro tem que ser mecanico, bom carpinteiro". 

Vale a pena lembrar esse fato, pois ele se reproduz diariamente. Em 

diversas entrevistas topamos com exemplos dramaticos, em que os 

pais aparecem em conflito com os filhos, porque nao aprovam esco- 

Ihas de ocupagoes que excedem os limites dos "trabalhos de negros". 

Um dos casos merece ser citado. Em documento pessoal, uma infor- 

mante branca afirma: "Uma moga de cor, filha da lavadeira de minha 

casa, tem como maior ambigao de sua vida aprender datilografia e 
empregar-se na cidade. A familia tem um nivel de vida muito mo- 

desto e essa e a unica das filhas que evidenciou tal inclinagao (isto 

e, uma inclinagao para profissao situada completamente fora da pro- 
fissao geral do resto da familia: lavadeira, cozinheira etc.). A mae 
apesar de sua resistencia nao a permite matricular-se numa escola 

pois conforme me disse ja conhece diversos casos de mogas de cor 

que foram empregar-se em escritorios e que nao foram aceitas por 
.causa da cor. E o que ela (mae) quer e simplesmente poupar a 
filha uma desilusao tao grande ainda que isso custe um aborreci- 

mento. Procurei convence-la do significado de tal desilusao para 
a moga, procurei mostrar-lhe os inconvenientes de sua atitude, mas 

nao o fiz com muita insistencia e com menos convicgao pois pergun- 

tava a mim mesma se teria eu o direito de estimular essa moga pa- 

ra oferecer-lhe o que? Para apresentar-lhe que perspectivas? Tal 

estimulo teria sido, a meu ver, um ato desumano. Mas quando penso 
nele fico tambem a pensar se mais desumano nao seria deixar essa 
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jovem sem nenhuma oportunidade de ascensao, sem nenhum hori- 

zonte de progresso" (71) .. Acresce que, alem dos pals, pela mesma 

razao, outros parentes, amigos e conhecidos do "meio negro" fazem 

pressao no mesmo sentido, visando dissuadir os jovens a "deixar 

de besteira", quando intentam estudar ou obter melhores empregos. 

Logo Ihe dizem: "deixe disso", "e bobagem", "nao adianta nada", 

"ve la se isso e para seu bico", "voce esta perdendo seu tempo. Os 

brancos nao dao empregos importantes para nos", etc... 

Terceiro, o deslanche pessoal para a ascensao torna-se muito difi- 

cil. Depois que o individuo consegue veneer as barreiras psicologicas, 

que se erguem dentro dele e no ambiente, resta-lhe travar uma luta 

amarga e sem fim com os que estao conformados ou satisfeitos com 

a "vida de negro". Como as oportunidades de ascensao sao llmitadas, 

o grosso encara com ressentimento ostensivo as tentativas do com- 

panheiro, avaliando-as, literalmente, como um esforgo para "deixar de 

ser preto". Ha clara consciencia de que o exito implicara na perda 

do companheiro, que ele acabara tendo "vergonha" dos seus parentes e 

amigos e, o que Ihes parece intoleravel, ficara "metido a branco". Por 

isso, alem de sabotar seus projetos, negam-lhe qualquer apoio mate- 

rial ou moral, por minimo que seja. Tudo se passa como se existisse 

um rancor surdo e invisivel contra o que "quer subir" e pretende, 

portanto, "deixar de ser negro" socialmente falando. Nas entrevistas 

com negros e mulatos, que estavam empenhados em "mudar de vida" 

e em "ficar gente", ouvimos confidencias tristes, que soavam como 

uma condenagao do "negro" pelo "negro": "preferem apoiar um bran- 

co a um homem da mesma cor"; "tern despeito de ver outro preto 

subir"; "um preto nao ajuda o outro"; "e mais facil que se combatam 

que se auxiliem mutuamente"; "nao agem cooperativamente nem se 

estimulam uns aos outros"; "nem sempre o preto e amigo de sua ra- 

5a"; "o mal com os pretos e que eles sao em geral inimigos de sua 

raga"; etc. Como nao existe solidariedade, sequer para fins mais 

simples, nao sabem enfrentar as situagoes que se crlam quando alguem 

tenta furtar-se a "sina do negro". Nao abominam nem hostilizam a 

pessoa; mas, aos seus projetos e as suas ambigoes, que ameagam a in- 

tegridade e a continuidade da "raga". Portanto, indo-se ao fundo das 

avaliagoes e das reagoes, descobre-se um rude apego amoroso, que 

enlaga os homens em sua desdita. O ressentimento, a incompreensao 

e o rancor nao deixam, porem, de produzir os seus efeitos. O indi- 

viduo que "quer subir" ve-se embaragosamente isolado, sem ter onde 

se apoiar ou para quern se voltar, em seus tateios "por um futuro me- 

Ihor". Acaba pensando que "os outros tern inveja dele" e que "entre 

(71)  Transcrigao literal do documento escrito de prdprio punho. 
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os negros e assim mesmo — cada um por si e Deus por todos". No 

conjunto, gragas a esse entrechoque de avaliagoes contraditorias, tor- 

na-se mais facil "desistir de lutar", que "ter vontade O que 

constitui uma conseqiiencia paradoxal, pois aparentemente as influen- 

cias psico-sociais do ambiente deveriam ir na diregao oposta. 

Quarto, e precise considerar, tambem, o reverse da medalha. Em 
regra, o "negro que sobe" capitaliza somente para si. Nao so as ava- 

liagoes favoraveis do "branco" ficam confinadas, deixando de benefi- 
ciar a "raga negra" ou "o negro em geral". Os individuos, de acordo 

com os proventos reais de seu exito, separam-se de fato do "meio 

negro". Isolam-se e escudam-se nesse isolamento para defender o 

estatus-adquirido. Quando muito, reintegram-se em circulos sociais 

exclusivistas, de "negros de elite", que abominam a "massa negra" 

sua situagao socio-economica e seu estilo de vida. As razoes desse 

comportamento ja foram mencionadas. O "negro rico" precisa defen- 
«fer-se dos "chupins", que o arruinariam fatalmente; e tern pela fren- 

te um duro combate, para impor-se moralmente ao "branco" e ao pro- 

prio "negro", em sua nova-condigao social. O afastamento chega tao 

longe que, numa entrevista, o sujeito negro declarou que conhecia ca- 

sos de "pretos que subiram muito". Mas, recusou-se a nomea-los: 

"porque eles poderiam nao gostar da gente andar dizendo que eles sao 
pretos, e mulatos". O que importa assinalar, aqui, nao e tanto a ru- 

tura moral acarretada pela ascensao social, nos dois polos do indi- 

viduo em ascensao e do meio social a que pertencia, mas, a repercus- 

s5o dessas conseqiiencias na sub-cultura do "meio negro". Deixa de 
estabelecer-se e de consolidar-se, assim, uma tradigao caracten'stica 

de grupos sociais em mobilidade vertical, com tudo o que isso signi- 
fica em termos de identificagao das pessoas com certos alvos ideais, 
compartilhados coletivamente, acima das diferengas de realizagao pes- 

soal e dos niveis sociais. A ausencia dessa tradigao favorece o ex- 

treme isolamento da "elite negra", que se alheia cada vez mais dos 

dramas humanos do seu "antigo ambiente". Doutro lado, contribui 

para consolidar a propensao geral a avaliar-se a propria ascensao co- 

mo uma especie de traigao, que ameaga a integridade e a continuidade 

do "meio negro". 

Quinto, nesse contexto moral, de ressentimento e avaliagoes con- 
traditorias, surgem tendencias a retaliagao ultra-desmoralizadora. O 

"negro de elite "apega-se a uma visao exclusivista do mundo, que Ihe 

confere o direito de ignorar o seu passado e de representar-se o pro- 

blema do negro como um "caso de policia". Os "negros desclassificados 

e vagabundos" sao descritos sem nenhuma comiseragao. A "pouca 
vergonha" que impera no "meio negro" representa um fardo dificil de 

carregar — ao mesmo tempo, uma afronta publica e uma ameaga ao 
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estatus adquirido do "negro de elite". Por isso, este acha que "a po- 

licia devia fazer uma1 limpeza na sociedade negra. Devia livra-la dos 

maus elementos. Prender todos eles e manda-los para trabalhar no 

interior". Em compensagao, o "negro dependente" ou "pobre" nao se 

mostra mais cordato. Ridiculariza o companheiro que pretende ex- 

pungir-se do "pretume" pela via do prestigio social. Nao aceita seu 

codigo etico de novo rico; repele suas manias de sobriedade e de 

decencia, desmoralizando-as: "deixa de historias", "ja nao te conhe- 

50", "preto metido a branco", etc. E da-lhe cruelmente o troco nas 

avaliagoes deformadas. Umas das pesquisadoras surpreendeu uma 

ocorrencia caracteristica: o sujeito da entrevista, uma mulata, che- 

gou "revoltadissima". "Vi agora mesmo uma negra toda de capote 

de peles e com aneis! Parecia uma macaca! Que absurdo, deviam proi- 

bir estas coisas. Isto nao e para negro!Como a pesquisadora tives- 

se retrucado, provocativamente, que nada havia de mal nisso, ao con- 

trario, ela explodiu: "Ah! A senhora e pela democracia, nao? Na de- 

mocracia ate negro e gente, nao? Pois para mim nao pega, eu odeio 

essa gente suja e fedida!" Outro investigador registrou o desabafo 

de um entrevistado, que se ressentia do "exibicionismo" das freqlien- 

tadoras de certa sociedade. "Nao se pode mais ir a tal lugar. Anda 

cheio de negrinhas pemosticas!" Os exemplos poderiam ser multipli- 

cados. O que ja vimos e suficiente para insinuar que se esboga um 

preconceito reciproco do "negro contra o negro" e que semelhante pre- 

conceito repercute, sociopaticamente, no equilibrio do "meio negro" 

Ergue impecilhos a diferenciagao interna da "populagao de cor" e 

converte, decididamente, a ascensao social numa empresa individual, 

tao arriscada, quao desprotegida. 

Essas conclusoes permitem retomar um tema que perturbou se- 

riamente os lideres mais responsaveis dos movimentos reivindicato- 

rios. Em face das resistencias dissimuladas ou ostensivas que o "ne- 

gros" opunham aos propositos altruist!cos daqueles movimentos, eles 

se viram diante de um dilema: "seria o proprio negro o inimigo do 

negro?" A analise das compulsoes que ora nos preocupam mostra que 

(embora o "negro" nao seja, conscientemente, o seu proprio algoz) e 

quase inevitavel que ele contribua, de uma forma ou de outra, para 

dificultar o seu proprio caminho, no process© de integragao a ordem 

social competitiva. Ainda aqui, o que ha de sociopatico nas condi- 

goes e efeitos psico-sociais apontados precisa ser atribuido a uma 

heranga social inadequada. Parece fora de duvida que o "negro" con- 

tinua a ser vitima do ponto de partida que Ihe deram na sociedade 

brasileira. Os mesmos fatores que explicam a apatia social e a desor- 

ganizagao social permanente, na fase formativa e de consolidagao da 

sociedade de classes em Sao Paulo, tambem explicam certas barreiras 



psico-sociais que impedem ou solapam, no presente, o aproveitamento 

construtivo das oportunidades de ascensao social, criadas pela ordem 

social competitiva. Faltam-lhe experiencias elementares no uso de 
tecnicas socials que conferem aos "brancos", de origem nacional, es- 

trangeira ou mista, aptidoes para competir cooperativamente e para 

cooperar competitivamente. Em vista disso, nao so nao se forma uma 

tradigao de mobilidade vertical no "meio negro". Acontece algo pior. 
Os projetos individuais de ascensao social colidem fragorosamente, 

como se o exito de alguns agigantasse o malogro de todos. Uns sen- 

tem-se traidos; outros renegam a sua "raga". Todavia, o significa- 

do historico desse drama e bem mais amplo, como foi posto em re- 
ievo pela contra-ideologia dos movimentos reivindicatorios. A cur- 
to prazo, parece que o "negro "apenas compromete o seu destino na 

-ordem social competitiva. A longo termo, porem, ele perde muilo 

mais, condenando-se a condigao de vitima muda, passiva e indefesa 

•do "preconceito de cor", cuja existencia ele e o primeiro a verberar. 
Em suma, as compulsoes psico-sociais consideradas impelem o "ne- 

.gro" a ajustamentos de cunho nuclearmente irracional, como se ele 

tivesse fortes interesses em identificar-se com o padrao brasileiro 
de desigualdade racial e como se a ordem social competitiva fosse 

irrelevante para a modificagao do sistema de relagoes raciais, cons- 
fruido ao longo do passado escravista. 

Ao lado dos quatro tipos de barreiras, descritos acima, e que 
interferem de modo decisive na limitagao e no solapamento da as- 

censao social do negro e do mulato, cumpre assinalar tambem a in- 

iluencia de fatores diferenciais e a qualidade dos efeitos dos meca- 
jiismos oficiais de intervengao e de controle. Quanto ao primeiro 

ponto, bastaria mencionar o fato de que, dadas as condigoes econo- 

micas, sociais e culturais do "meio negro", diferengas minimas no 

grau de integragao da familia, da situagao econdmica e do nivel edu- 
cacional acabam associando-se a diferengas desproporcionalmente 

consideraveis de aproveitamento efetivo das oportunidades existent 
tes. Duas constantes se evidenciaram nitidamente. De um lado, as 

gradagoes da cor da pele possuem alguma importancia na graduagao 

da tolerancia e das disposigoes cooperativas dos "brancos". Embora 
alguns "brancos" resistam de forma hostil aos mulatos, a maioria 

prefere "dar uma oportunidade" aos "pretos mais claros". Em ennse- 

quencia, o mulato consegue assimilar mais depressa e com maior fa- 

•cilidade as experiencias requeridas para os ajustamentos a vida pra- 
tica, nos pianos em que eles devem se desenvolver. De outro lado, 

independentemente das gradagoes da cor, as dificuldades mais in- 

tensas afetam aos homens. Embora a mulher encontre barreiras 

serias, quando tenta se ajustar a ocupagoes que nao sao entendidas 
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como "servigos de preta" (trabalhos de copa e cozinha, lavadeira^ 

arrumadeira, etc.), o homem tem de enfrentar de maneira mais du- 

ra e aberta as conseqiiencias da competigao com os operarios e pro- 

fissionais "brancos". Por isso, as avaliagoes e os estereotipos negati- 

vos prejudicam-no de forma severa, em escala bem mais destruti- 

va do que sucede com a mulher. Fora disso, tres tendencias pare- 

cem caracteristicas. Primeiro, muito mais importante que a "pro- 

tegao paternalista do branco", vem a ser a participagao previa em 

sua heranga socio-cultural e em seu estilo de vida. Como no passa- 

do, em que o "negro do sobrado" levava vantagens sobre o "negro 

do eito", nas tentativas de adaptagao a "vida livre", no presente, o 

"filho de criagao", o "cria da casa" ou o simples "filho da empregada" 

pode alargar consideravelmente suas perspectivas de carreira se a 

"famllia branca" Ihe der assistencia material e moral. As historias 

de vida e as entrevistas, feitas para caracterizar os perfis de carrei- 

ra, demonstraram fartamente essa conexao. O envolvimento na "vi- 

da do branco" abre possibilidades de socializagao'que conferem aos 

beneficiados um discernimento mais seguro do que "pretendem fa- 

zer", meios adequados para atingir os fins colimados e, especialmente, 

maior maturidade no conhecimento e no uso das tecnicas sociais 

requeridas pelos ajustamentos a serem praticados. Segundo, a "fa- 

mllia negra integrada" representa uma alternativa para essa influ- 

encia diferencial. Quanto mais a "famllia negra" se aproxima dos 

modelos de organizagao da "famllia branca", maior vem a ser sua 

eficacia na socializagao do menor e no amparo as ambigoes dos jo- 

vens. ^sse processo nao se reflete, apenas, no grau de estabilidade 

das relagoes entre pais e filhos ou de seguranga da mulher e dos ima- 

turos. file tende a repercutir, tambem, na estabilidade e na eleva- 

gao da renda e nas aptidoes das geragoes adultas em preencher nor- 

malmente seus papeis sociais. Por conseguinte, a propria "famllia 

negra" adquire possibilidades de desempenhar suas fungoes sociais 

e de oferecer a seus membros um mlnimo de apoio material e mo- 

ral nas suas relagoes competitivas com os "brancos". Essa situagao 

suscita, naturalmente, um fator diferencial especlfico no "meio ne- 

gro". Os menores e os jovens pertencentes a famllias desorganizadas 

levam flagrantes desvantagens (muitas de carater insuperavel) em 

confronto com os menores e os jovens pertencentes a famllias inte- 

gradas. Isso evidencia, indiretamente, que a ascensao social do ne- 

gro e do mulato aumenta sua capacidade de desenvolver os com- 

portamentos e os ajustamento exigidos pela ordem social competi- 

tiva. Terceiro, a "protegao do branco", sob modalidade paternalista 

ou dentro de um esplrito moderno, continua a ser um element© deci- 

sivo, principalmente para os indivlduos que "querem subir". Os 
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dados mostram que ha uma desproporgSo entre as bases materials 

ou morais da assistencia fornecida pelo "branco" e os resultados 
colhidos pelos "protegidos". 6 que a relagao desperta, quando se 

desenrola acima do horizonte tradicionalista, compreensoes altamen- 

te construtivas. O individuo que "se ser;te protegido" impoe-se o 
"dever de corresponder a confianga do protetor". Essa obsessao im- 

pele-o, com freqiiencia, a empenhar-se com afinco em suas realiza^ 

pBes — trate-se do estudo, do trabalho ou do modo de ser — na 
esperanga de que o protetor "se orgulhe dele". Esta claro que exis- 

tem casos inverses, que poem em cheque "protegidos ingratos", que 

"agem como chupins" e limitam-se a "desfrutar o branco". Mas, 

estes casos sao menos freqiientes e nascem, em regra, da inexistencia 

de uma verdadeira comunicagao afetiva entre o que "protege" e o 

que "recebe a protegao". O fato e que, com despesas esporadicas ou 
modestas e demonstragoes de interesse real e persistente, o "bran- 
co" pode despertar no menor negro ou mulato uma gratidao que o 

obriga a "ser gente", a "agir direito" ou de "nao dar o prego no meio 

do caminho", de enorme importancia dinamica para as realizagoes 
dos proprios interessados. For ai se ve, e claro, a significagao da 

familia integrada. Onde ela se desenvolve no "meio negro", os pais 
acabam assumindo tais papeis e polarizando os anseios correspon-r 

dentes de auto-realizagao, como forma de reconhecimento e manifes- 

tagao de sentimentos afetivos. Se fizessemos uma rotagao de pers- 
pectivas e comparassemos o "branco" com o "negro", os fatores di- 

ferenciais operariam, simultaneamente, em todos os niveis de or- 

ganizagao do comportamento, da personalidade e da vida social. 

Dispensamo-nos de fazer semelhante comparagao porque o assunto 

ja foi discutido acima, na parte referente a desigualdade racial como 

fonte de barreiras sociais especificas. Ainda assim, e bom nao es- 
quecer o que eles representam — com o menor "negro" tendo de 

interromper prematuramente os estudos para "ajudar a familia" ou 
nao recebendo, sistematicamente, os beneficios resultantes das ga- 

rantias sociais que nao podem ser compartilhadas por suas fami- 
lias, losses elementos aparecem ate nas carreiras dos "negros em 

ascensao", que estao se integrando as classes medias. Uma das his- 
torias de vida patenteou, por exemplo, quao dificil foi para um den- 

tista "negro" estabelecer seu consultorio, formar clientela e ganhar 

reputagao. Teve de apelar para a colaboragao de um medico bran- 
co e convence-lo a "ter ambigao", para realizar a primeira etapa. 

Depois, lutou arduamente com os preconceitos de clientes e de cole- 

gas, bem como com a incapacidade relativa do "meio negro" de ofe- 

recer ao "profissional de cor" uma clientela segura. As tendencias 
de ascensao social do negro e do mulato, com suas repercussSes na 
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diferenciagao social do "meio negro", terao de corrigir essa situagao. 

Alguns efeitos ja sao patentes. Contudo, os avangos ainda sao insu- 

ficientes para eliminar os fatores que criam e mantem a distancia 

socio-economica entre os dois estoques raciais. 

Quanto ao segundo ponto, sao notorias as inconsistencias dos 

mecanismos oficiais de intervengao e de controle. As lacunas que 

se faziam sentir nos servigos assistenciais e policiais no periodo de 

1900 a 1930, examinadas no capitulo 2, em vez de serem corrigidas, 

tornaram-se mais graves. O desamparo do menor, os abusos contra 

as jovens ou contra as mulheres "pretas", a indiferenga em face dos 

efeitos sociopaticos da de^orgar^izagao da "familia negra" ou do 

"meio negro" representam uma constante que revolta os elementos 

politizados da "populagao de cor". Nas entrevistas, esses elementos 

revelaram uma repulsa violenta, demonstrando um ressentimento in- 

comum diante do "desprezo do governo pelo negro". Acham nao 

so que "o negro esta abandonado" e se ressente da "falta de uma 

politica de aproveitamento da prata da casa". Mas, ainda salientam 

que seria precise instituir-se uma especie de Servigo Nacional de 

Protegao ao Negro, suscetivel de coordenar medidas de assistencia 

e amparo efetivos aos setores rurais e urbanos da "populagao de cor" 

no Brasil. Percebem com clareza que nada podem esperar da ini- 

ciativa privada, seja do "branco", seja do "negro". Nos Estados Uni- 

dos, surgiram fundagoes dessa origem que sao reputadas eficientes. 

Entre nos, porem, os "tubaroes brancos so cuidam de seus interesses" 

e "nao existem negros milionarios". Compreendem, tambem, que 

nao e suficiente criar insttiuigoes gratuitas, como escolas, servigos 

de protegao a crianga, ao doente ou ao velho, etc.. Em regra, o "ne- 

gro" nao tern condigoes economicas e sociais para usar essas institui- 

goes. Seja porque nao suporta os custos indiretos de tais servigos; 

seja porque nao tern acesso a eles, por falta de relagoes sociais e de 

traquejo nos mecanismos de sua utilizagao, Um dos entrevistados 

ponderou, seguindo a inspiragao da maioria: "As oportunidades ce- 

didas nas escolas e em outros lugares, seja oficialmente ou por par- 

ticulares, nao aproveita ao negro senao por acaso. Ai esta uma das 

dificuldades. As pessoas que ocupam cargos de diregao dispoem des- 

sas oportunidades para seus parentes, conhecidos ou protegidos dos 

brancos. Seria precise obriga-las a dar tais oportunidades aos ne- 

gros. Como os brancos dominam a legisiagao e a administragao, eles 

agem pro domo sua. Os negros aproveitam as migalhas". Outros, 

preocupam-se menos com a acusagao aos "brancos" e insistem mais 

na viabilidade do uso dos servigos. Assim frisou um dos entrevis- 

tados: "Nao adianta obrigar as escolas a dar x vagas para pretos ou 

filhos de pretos. I:les so excepcionalmente podem aproveitar as opor- 
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tunidades. O que e preciso e dar-lhes uma situagao economica me- 
Ihor. A mae preta nao toma conta dos filhos. Ela nao pode. Se ela 

for casada, ela precisa trabalhar, para ajudar no sustento do lar, 

Se ela nao for casada, ela precisa arranjar dinheiro para manter-se 

e para sustentar os filhos. Dai o fato de que, quando a crianga preta 
tem mae, isto e, quando ela nao e enjeitada ou dada a quern a queira, 

elas ficam largadas a maior parte do tempo. Ninguem as educa. 
Ficam na rua, na molecagem. Nao aprendem o que e a escola. Nao 

tem ninguem que olhe por elas, que as ancaminhe na vida. A escola 

nada significa para elas. Se o filho for do sexo feminino, com 13, 

14 ou 15 anos ja vai trabalhar. Vai tomar conta das criangas bran- 
cas. E isso que acontece com os negros. Se melhorassemos a situagao 

economica dos negros; se Ihe dessemos oportunidades de viver me- 
Ihor, entao poderiam educar seus filhos". A luz de semelhantes re- 

flexoes, segue-se que se pretende "do governo" intervengoes de al- 

cance radical. Alem das escolas, bolsas de estudo para o sustento e 

a manutengao das criangas; servigos de assistencia social que orien- 
tem os pais e os menores, que os convengam das vantagens da esco- 

larizagao, do trabalho regular, da vida social organizada; medidas 

de amparo que se traduzam em melhoria das oportunidades de tra- 
balho e do nivel de renda do "trabalhador negro", de ambos os se- 

xos; etc.. E curioso que o "branco" compartilha, de certa maneira, 

dessa visao da realidade. file nao chega a conceber a necessidade de 
um Servigo Nacional de Protegao ao Negro. Mas condena a orien- 

tagao das intervengoes oficiais e sua ineficacia. Tome-se, como exem- 
plo, a seguinte focalizagao. Ao rematar uma descrigao pessimista da 

"situagao dos pretos", o informante salientou: "O principal culpa- 

do e o governo que nao estimula os pretos. Em vez de dar dinheiro 

para escolas de samba e de incentivar o preto no futebol, o governo 

devia ajudar o preto a subir. O que o governo esta fazendo e fazer 

o preto achar que ele so serve mesmo para dangar e jogar". O que 

importa, por tras do complexo pano de fundo suscitado por essas 
acusagoes, e um fato incontestavel. A situagao economica, social e 

cultural tolhe, em media, o aproveitamento real das oportunidades 
inerentes aos servigos oficiais de assistencia e controle pela "popula- 
gao de cor". Acresce que, como esses servigos nao levam em conta 

tal fato, eles acabam sendo aproveitados predominantemente pelos 

"brancos" e as vezes, de modo claro, de circulos sociais que poderiam 

prescindir de qualquer amparo direto ou indireto dos poderes pu- 

blicos. fisses dados nos interessam, porque permitem insinuar que 

alguns mecanismos mais acessiveis de integragao a ordem social com- 

petitiva nao beneficiam ou so beneficiam por acaso a grande massa 

da "populagao de cor". 
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Vencidas as barreiras a ascensao social, nem sempre o caminho 

fica totalmente desobstruido. Surgem outras barreiras, que dificul- 

tam a fruigao plena de papeis e garantias sociais, inerentes a posigao 

social, seja do angulo das carreiras individuals, seja da perspectiva da 

sucessao das geragoes. Nos limites da presente discussao, vamos con- 

siderar, apenas, os aspectos centrals da situagao: 1.°) as resisten- 

cias do "branco" ao reconhecimento da ascensao social do "negro"; 

2.°) as resistencias do negro e do mulato ao reconhecimento da as- 

censao social do proprio "negro"; 3.°) as dificuldades de imposigao 

do estatus social adquirido, com que se defrontam os "homens de 

cor" em ascensao social. 

Cumpre assinalar, desde logo, que ha uma vasta gama de ati- 

tudes, comportamentos e avaliagoes raciais evitativos ou restritivos. 

Onde e na medida em que prevalece o codigo de relagoes raciais tra- 

dicionalista, tanto pode se manifestar certo exclusivismo irreduti- 

vel, quanto pode ocorrer a rejeigao velada. De quaquer forma, pro- 

cura-se "colocar o preto no seu lugar", ou seja, mantem-se estreita 

associagao entre cor e posigao social iniima. Em consequencia, a 

cor neutraliza, parcial ou totalmente, para os efeitos da convivencia 

com os "brancos" do mesmo nivel social ou de niveis sociais mais al- 

tos, os beneficios da ascensao social. Onde e na medida em que pre- 

valece o convencionalismo, nascido da sociedade de classes e da cor- 

respondente civilizagao urbana, difinem-se tanto areas de aceitagao 

tolerante do "preto competente", do "preto culto", do "preto impor- 

tante", do "preto de posses", etc. (atraves de contactos categoricos e 

impessoais), quanto zonas de verdadeira reclusao das "elites" (em 

que os "brancos" encaram a "mistura social" como algo em si mes- 

mo indesejavel e reputam a "mistura racial" como um agravante, 

que a torna indisfarcavel e intoleravel). Em nossa abordagem, nao 

tentamos focalizar todos os ajustamentos possiveis, ao longo dessa 

ampla flutuagao de atitudes, comportamentos e avaliagoes raciais 

evitativos ou restritivos. Limitamo-nos aos casos mais freqiientes 

e que cairam, por isso mesmo, de maneira espontanea sob o nosso 

campo de observagao (72). 

Na resistencia do "branco" ao reconhecimento do estatus social 

adquirido do "negro" aparece, em primeiro piano, como uma especie 

de reagao linear, uma representagao herdada do horizonte cultural 

tradicionalista. Como se a escravidao e a vida social desorganizada 

(72) — No pr6ximo capltulo tentaremos focalizar os aspectos aqui negligencia- 
dos, por motivos empiricos. Se os efeitos da expansao da ordem social 
competitiva tivessem elimlnado as fontes histdrico-sociais da demora cul- 
tural, na esfera das relates raciais, o convencionalismo associado ao- 
prestigio especificamente social assumiria maior import^ncia e terlamos 
de devotar-lhe atengao sistem^tica. 
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tivessem degradado a natureza hum ana do "negro", a cor nao e 

apenas associada a uma posigao social mfima. Ocorre algo mais gra- 

ve: presume-se que "o preto nao pode ser outra coisa". Essa cone- 

xao transparece de forma nitida na seguinte formulagao, selecionada 
por seu carater tipico: "No Brasil, o branco e o negro nao se sepa- 

ram. Mas o negro esta numa situagao muito inferiorizada. Forma a 

classe mais baixa [...]. O negro vive no cortigo, em companhia de 
gente que nao presta. For isso, sao relegados ao crime. Quase todos 
os roubos e crimes sao praticados por negros" [...]. "Se os bran- 

cos saissem do meio deles, tambem nao seriam coisa melhor. Por 

essa razao e que os brancos evitam ter relagoes com os pretos. E' que 

eles nao sao bem vistos em nossa sociedade, por causa disso. Acham 

que preto nao presta, e desordeiro e nao e honesto" (73). Essa co- 

nexao e digna de nota. Os dados recolhidos mostram que, mesmo 
nos nlveis sociais inferiores da sociedade paulistana, a mencionada 

representagao opera irrefreadamente. Ha pessoas que "sentem ver- 
gonha" de "andar em companhia de pretos" ou de "aparentar inti- 

midade" com eles por essa razao. Dai a necessidade de explicagoes 

penosas: "eu me dou com fulano, mas ele e um preto direito". Mes- 

mo nas relagoes de vizinhanga, onde todas as famllias podem se 
conhecer mais ou menos, surge esse espantalho. Tudo se passa como 

se a "relagao com pretos" envolvesse alguma degradagao social. A 

ascensao social contribui para expurgar o "negro" dessa condigao 
infamante. Ele comega a contar ccmo "um preto diferente", que 

"nem parece preto" ou que "tern alma de branco". Todavia, em cir- 

culos geralmente muito estreitos: colegas, vizinhos e conhecidos que 

se tornam "amigos" ou "amigos intimos". Fora desses circulos, po- 

rem, ele continua a ser visto, primordialmente, como alguem que 

"nao passa de preto". Ha, pois, uma inconsistencia fundamental nas 
atitudes e comportamentos dos "brancos" que se apegam a referida 

representagao. Eles recusam-se, obstinadamente, a iransferir sua 

experiencia no convivio com determinados "negros" a todos os "ne- 
gros" em geral. Muitos exemplos poderiam ilustrar essa tendencia 

persistente. Numa entrevista com um barbeiro italo-brasileiro, ele 

descreveu como, ao tomar aperitivo em certo bar, um "preto apru- 
mado" tentou "puxar conversa" para "beberem juntos". Tomou de- 

pressa o seu aperitivo e saiu. "Ve la que me misturo com gente 

dessa laia". Ate nos veiculos de transporte coletivo repetem-se con- 

tinuamente agoes desse tipo. Doutro lado, convicgoes arraigadas, nas- 
cidas do apego a essa representagao, conduzem a quiproquos doloro- 
sos. E o chefe de familia, que "fica ofendido" por "ter de aguentar 

(73) — Note-se: o entrevistado discorda da opiniao sustentada "por muita gente" 
(segundo suas palavras), de que "o prSto 6 inferior ao branco". 
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a presenga dessa gente", com mulher e f^lhos, numa festa na casa 

de um amigo; e o dono de uma loja, que "tem medo de ofender a 

freguezia", se contratar balconistas "pretos" ou "mulatos"; e o che- 

fe de repartigao, que pensa que "ofende os funcionarios", colocando 

na mesma secgao um escriturario "negro"; e por ai a fora. Aqui, es- 

tamos ainda na fimbria com o passado. A resistencia ao "negro que 

sobe" precede do temor surdo de uma "nivelagao por baixo" — de 

se ser tornado e confundido com o homem degradado pela escravi- 

do e pela desorganizagao social. Alguem que ficava ainda abaixc 

da rale. O proprio "negro em ascensao" percebe como opera essa 

imagem do "homem de cor", verberando sem contemplagoes as ati- 

tudes ou comportamentos que podem revigora-la. "O negro e culpa- 

do pela situagao existente. O branco pensa mal dele. Mas e 

ele proprio que da origem aos desentendimentos. Ficam nos 

botequins, bebendo sem parar, mesmo que nao seja pinga, falam em 

voz alta, tratam-se com palavroes, andam desalinhados ou arrela- 

chados. O negociante nao pode firmar uma boa ideia de elementos 

dessa categoria. E por uns, pagam todos". O mesmo informante pro- 

curou demonstrar que as experiencias "degradantes" serviam de fio 

condutor na avaliagao do "carater do negro" pelos "brancos". 

Em um segundo nlvel, contam certas expectativas e certos com- 

portamentos firmemente estabelecidos entre os "brancos. Indepen- 

dentemente de comungar daquela representagao, um grande mime- 

ro de pessoas tende a associar, espontanea e inconscientemente, a 

cor a poslgoes socials infimas, sem nenhum intuito discriminative ou 

preconceituoso. Trata-se de um efeito da inercia; acostumadas a li- 

dar com "os pretos de posigao inferior", constroem uma imagem so- 

cial do "negro" que resiste a redefinigoes perturbadoras. Essas am- 

bigiiidades repetem-se com freqiiencia na esfera dos contactos entre 

estranhos. Situando o "negro", de imediato, numa categoria social 

"inferior", o "branco" tanto pode dispensar-lhe um tratamento ina- 

dequado, como pode alimentar expectativas de comportamento invia- 

veis. Se fosse maior a proporgao de "negros em alta posigao" e se 

fossem mais intensas suas relagoes com os "brancos" dos diversos 

niveis socials, e provavel que semelhantes "confusoes" ja tivessem 

desaparecido ou se atenuado. No entanto, elas fornecem o torn da 

interagao do "negro que sobe" com a parcela da "populagao branca" 

com que tem de entrar em contact©, fisse tipo de resistencia, ingenua, 

passiva e desavisada, nao teria maior importancia se nao repercutisse 

de maneira profunda nos mecanismos adaptativos e integrativos do 

proprio "negro". Sentindo-se, por sua vez, "desacatados", "ofendidos" 

e "humilhados", ou se retraem, para evitar experiencias desagrada- 

veis, ou fazem valer a forga as suas prerrogativas. Alguns compre- 
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endem as raizes dessas ambigiiidades, tirando vantagens delas e de- 

senvolvendo atitudes compensatorias, de "gozagao do branco". Em 

sua maioria, porem, reagem negativamente. Ao retrairem-se, conde- 

nam-se a fruir parcialmente os papeis e garantias sociais, assegura- 

dos por sua posigao social. Ao "se queimarem", ostentam atitudes e 
comportamentos que correspondem a estereotipos negatives do "bran- 

co" sobre o "preto". Embora seus lapses possam ser inadvertidos e 
corrigiveis, os "brancos" que s5o surpreendidos em semelhantes ca- 

deias de recriminagoes "malcriadas" e "violentas", tendem a aderir 

fatalmente, as avaliagoes etnocentricas, passando, de maneira cons- 

ciente, "a tratar o preto como ele merece". 

Os proprios brancos dao-se conta dos motives do "nao fica bem'% 

nas suas relagoes com o "preto". Assim, para explicar porque pro- 

cura impedir a aceitagao e a promogao de "candidates pretos", em 
um banco de grande importancia, declarou-nos o informante: "Voce 

sabe, os altos funcionarios do banco sao convidados para todas as 

cerimonias importantes. Principalmente nas cidades do interior, eles 

sao muito considerados, por causa dos cargos que ocupam. Em qual- 
quer cerimonia, sao convidados, como o padre, o prefeito, o juiz, o 

inspetor de rendas, etc. Ora, um preto nao pode ser recebido como 

um branco, nessas ocasioes. O pessoal fica espantado, quando ve apa- 
recer um preto como representante do banco. Isso destoa muito, 

que diabo!" (74). Outro exemplo permitira ilustrar como a mesma 

orientagao interfere em situagoes mais intimas. Uma pintora e pro- 
fessora de pintura, branca, sentiu-se atraida por "uma ex-aluna de 
cor", pois "e uma artista de grande sensibilidade". Nao tinha dii- 

vidas em recebe-la em sua casa, apesar da oposigao da familia. "O 

pensamento de meus parentes, mae e irmaos, com relagao ao preto, 

nao e igual ao meu. files nao gostam que receba em casa aquela ex- 

aluna, achando que me misturo, que dou excesso de confianga, que 

essa moga deveria ser cozinheira e nao professora de pintura, por- 
que e preta. O preto nasceu para servir o branco". Para evitar con- 

tacto com "pretos" do mesmo nivel social, os "brancos" for jar am uma 

racionalizagao, muito generalizada. Como se evidencia em uma res- 

posta tipica, acreditam que, "era geral as pessoas de cor, que conse- 
guem subir economica e socialmente, ficam um tanto pernosticas e 
snobs. Talvez seja uma reagao a antiga situagao de inferioridade". 

Contudo, os "negros", conhecem melhor a natureza do tratamento di- 

ferencial, a que se veem submetidos nas relagoes com "brancos" de 

nivel social identico ou superior. Em muitos depoimentos, ressalta- 
ram de varias maneiras que estes ultimos tendem a trata-los "sem 

(74) —«• Por motivos 6bvlos, omitimos o nome do banco. 
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nenhum respeito" e que "logo acham que devem dar ordens". Algtms 

exemplos caracten'sticos talvez ilustrem melhor o que sucede com 

freqiiencia. O "modo de vestir" servia para distinguir o "branco" do 

"preto" no passado. Certas roupas so eram usadas pelo "negro" quan- 

do as herdava de protetores brancos, ja velhas e puidas. O "negro 

em ascensao" consegue maior fonte de renda e, em regra, procura "es- 

merar-se no vestuario". Nao sao poucos os comentarios malevolos, 

feitos pelos "brancos" e pelos proprios "negros" contra essa tenden- 

cia. Escolhemos, no en tan to, uma ilustragao quase singular, ja que a 

"impertinencia do branco" focalizava uma pega do vestuario de uma 

crianga: "Ou era por isto, ou era por aquilo, [a professora] estava 

sempre implicando com ele [o filho da entrevistada]. Ate com o pulo- 

ver dele implicava. Mandava tirar o pulover mas nao fazia as mes- 

mas exigencias com as outras criangas. file se queixava em casa. Mas 

eu dava mao forte para a professora. Dizia: voce tern razao, mas quern 

manda e ela. Ela quer que voce tire o pulover. Entao tire. Ela e 

que manda na classe e voce tern que obedecer". "Mas se eu tenho 

frio?" "Nao faz mal, meu filho, obedega a professora". Outra evidencia 

notoria de estatus consiste "em ter posses para contratar empregada". 

A "mulher de cor", no passado e ainda hoje, sempre forneceu forte 

contingente das domesticas da Capital. Ao "subir", ela pode, poi 

sua vez, ter uma ou duas empregadas. Os vizinhos "brancos" nao so 

"implicam" — levam suas opinioes aos ouvidos da interessada. Eis 

um dos relates: "Nao sei porque voce quer empregada". "Porque te- 

nho empregada? Ora, pela mesma razao que voce tambem tern". "Mas 

na minha casa tern mais servigos que na sua. Voces nao tern criangas 

e a fulana [filha do casal] ja pode ajudar". "Eu quero empregada 

porque gosto. Porque eu nao quero fazer o servigo da casa. Tam- 

bem posso descangar. Alem disso, eu posso pagar empregada. Cada 

um age como pode". Segundo a entrevistada, ate a filhinha da vi- 

zinha, "dando azas ao que ouve em casa, tambem ja perguntou; por- 

que a senhora quer empregada? A senhora nao tern nenezinho para 

tomar conta!" (75). A expectativa de que a "preta" seja sempre 

"empregada domestica" faz com que a "mulher de cor" de classe me- 

dia se defronte com certos "aborrecimentos" freqiientes. Eis como o 

marido descreve os dissabores da esposa, dai resultantes: "ela sofre 

muito com os desaforos de gente que vai bater na porta, para ofere- 

cer verduras, artigos domesticos, etc.. Quando ela sai na janela ou 

chega a porta, logo recebe uma pergunta como esta: "A patroa esta? 

Eu quero falar com ela!" "Va chamar sua patroa, que tenho um assun- 

to para tratar com ela". Alguns sao ainda mais atrevidos e malcria- 

(75) — o dtelogo foi reproduzldo da forma exposta pela prdprla entrevistada. 
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•dos. Quando ela diz: "A patroa sou eu", eles respondem: "Deixe de 

Imncadeira. Eu nao tenho tempo a perder. Va chamar sua patroa!" 

feles pensam que o preto nao pode ter uma casinha melhor e viver 
com mais decencia". O seguinte caso sugere como se manifesta a 

^'mania de dar ordens" do "branco". A diretora de um grupo escolai 

ioi, pela primeira vez, a uma reuniao pedagogica de diretores. "Nao 

conhecia ninguem ali. Estava esperando, na entrada, uma colega que 

me apresentarla aos demais. Nisso chegou uma senhora, idosa e mui- 

to simpatica, que me disse: "Va chamar o delegado fulano de tal, 

que eu quero falar com ele". Fiquei perplexa com a atitude dela. 
Tive a sorte de ver chegar a minha amiga, que me apresentou a outra. 
Ela solreu um leve choque e disse-me "Voce me desculpe. Eu tomei 

voce por uma servente da escola. Se soubesse que e minha colega nao 

a mandaria chamar o delegado de ensino". As mesmas suposigoes 
criam situagoes embaragosas no tratamento de profissionais liberals. 

Registramos numerosos casos. Os seguintes, sao suficientes para dar 
uma ideia do que costuma ocorrer. Uma senhora branca foi ao con- 

sultorio de uma instituigao assistencial. O medico de plantao era 

"preto". Quando este abriu a porta, ela "foi diretamente a ele, to- 

mando-o por enfermeiro. Mandou grosseiramente que fosse chamar 
o medico, que ela queria falar com ele. Tremeu que nem vara ver- 

de quando ele Ihe respondeu que ele mesmo era o medico". Um fa- 
zendeiro foi a um laboratorio, para falar com certo professor de 

quimica, que era mulato. "Tocou a campainha e quando foi atendido 

clisse que queria falar com o professor fulano de tal. feste, que o 
atendera pessoalmente, disse-lhe: pois nao, pode entrar. file mandou- 

o, entao, avisar o professor. Ao que este respondeu: o professor sou 

eu mesmo". Ate nas relagoes com os propagandistas aparecem tais 
confusoes. Um dentista mulato relatou-nos que, as vezes, esta espe- 

rando um cliente ou lendo um jornal, na sala de espera. "Chega um 

propagandista e me ve ali. Alguns nem dao confianga. Vao direta- 
mente espiar dentro do consultorio, para ver se o dentista esta! So 

entao perguntam: "o dentista saiu?" Ai, eu digo: "o dentista sou eu!" 

Os rapazes se encabulam, mas eu me divirto", "Outros, logo que 
chega/n e me vem ali, de avental branco, perguntam: "O dentista 

esta?" "Posso falar com o doutor?" Eu me vingo da mesma forma, di- 
zendo qu\e o dentista ou o doutor sou eu". 

fisse cc?njunto de ilustragoes demonstra claramente, segundo cre- 

mos, que cexrtas formas de tratamento se perpetuam porque ainda 

nao se alteranam, de modo extenso e profundo, as posigoes recipro- 

cas das duas "r^gas" na estrutura social da sociedade inclusiva. To- 

davia, existe um iterceiro patamar, no qual a resistencia ao reconhe- 

cimento do estatus vdo "negro que sobe" nasce, especificamente, de 
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atitudes descriminativas e preconceituosas ou da defesa do propria 

estatus, por parte dos "brancos". Como sucedia no passado, remoto 

ou recente. muitas familias "brancas", em todos os niveis sociais, 

continuam a peneirar, de forma rigorosa, seus amigos e parentes por 

casamento. fisse exclusivismo raramente e disfargado, quando o tra- 

tamento diferencial resulta do preconceito propriamente dito. Um 

advogado, membro de uma familia tradicional, afirmou sem rebugos 

ao entrevistador: "Ha preconceito e esta certo. Salvo raras excegoes, 

quando e que se ve negro ocupando posigoes elevadas? files sao de 

raga inferior" (76). Essa pessoa, nao obstante, asseverou que possuia 

"umas tias mulatas". "Sao, sim, no duro, irmas de meu pai. Meu avo, 

o barao de..., quando morreu a mulher, amasiou-se com a mulata 

que estava criando seus filhos. Nos nao temos relagoes com esses 

parentes. So o irmao mais novo de meu pai, grande boemio, e que man- 

tinha relagoes com elas. Tirava mesmo dinheiro delas. Meu pai, 

quando ia ao Rio, visitava-as. Todas elas estao casadas com bran- 

cos... Portugueses". Admitia a possibilidade de aventuras sexuais^ 

restringindo-as ao piano erotico: "Negra e so para fazer o servigo e 

cair fora. Umas duas boras e o muito que tenho estado com uma. 

E veja bem que mulata". Sena mutil reproduzir outros dados, para 

comprovar a persistencia e a generalidade de atitudes e comportamen- 

tos que ja foram caracterizados acima, no terceiro capitulo. A esse 

respeito, as diferengas entre os "brancos de familia tradicional" e os 

"descendentes de imigrantes ricos" sao quase insignificantes. Alias, 

um lucido documento pessoal, transcrito neste capitulo, deixa patente 

que os primeiros procuram "colocar o preto no seu lugar" e que. 

quanto aos ultimos, "nao ha para o preto lugar em seu mundo". Uma 

sondagem, feita sob re 2.076 universitarios paulistas, atraves da es- 

cala de distancia social de Emory Bogardus, adaptada ao meio bras'- 

leiro (77), pos em evidencia resultados dignos de nota. O mulato c 

o negro foram identificados como os grupos "raciais" que atraian 

mais baixa aceitagao como parentes — para o casamento (I t © 

9,9% das respostas, respectivamente) e como amigos (59,7% e 

das respostas, respectivamente); nas demais perguntas, a porceut uvni 

de atitudes positivas e mais alta, mas ainda assim o mulato e o negro 

aparecem entre os grupos "raciais" menos preferidos (ou mais vejeila- 

dos): como vizinho, 75,8% e 71,9%, respectivamente; como da 

mesma categoria profissional, 74,9% e 73,3%, respectnlunf-nte como 

(76) —■ fisse depoimento foi utilizado acima; no entanto, jul.^arr recomen- 
davel reproduzi-lo, por causa do contexto da an^iir-. 

(77) — Carolina Martuscelli, "Uma Pesquisa Sobre AceV.agat de Ompos Nacio- 
nais, Grupos "Raciais" e Grupgs Regionais, em :>ao P'aul. m Boletim n.• 
3 da Cadeira de Psicologia, Faculdade de Filosc+!/>.. Clemas e Letras da 
Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, 1950, pp; .^3-73 
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cidadao, 77,4% e 74,4%; em estreita correspondencia, aparecem en- 

tre os grupos fortemente repelidos, pois na pergunta sobre se Uexclui- 

ria do pals", 5,2% manifestaram essa opiniao contra o mulato e 7%, 
contra o negro (78). As conclusoes de Bastide e Van den Bergue sao 

igualmente relevantes. Analisando os resultados de uma sondagem 

de 580 estudantes, de cinco escolas normals diferentes de Sao Paulo 

(79), puderam confrontar estereotipos, normas, comportamentos e 
relagoes hipoteticas. "As normas ideals de comportamento contras- 

tam em sua tolerancia relativa com a larga aceitagao de estereotipos. 

Uma igualdade teorica para brancos e negros e aceita por 92%, o que 
esta de acordo com o ethos democratico brasileiro. Acima de 60% 

aceitam relagoes casuals entre brancos e negros. A linha de cor e 

encontrada no nlvel das mais estreitas relagoes emocionais. 62% 
opoem-se a um gran de intimidade com negros que ultrapasse aquele 

da simples camaradagem. 77% opoem-se a miscegenagao com negros, 

e 55% a miscegenagao com mulatos". "No comportamento efetivo, de 

acordo com as informagoes, e nas relagoes hipoteticas, a amostra in- 
clina-se para o lado da segregagao (muito embora a falta de contacto 

real nao signifique necessariamente preconceito). 104 indivlduos re- 

lataram ausencia de contactos com negros ou com mulatos. 95% da 

amostra nao se casariam com um negro; 87% nao se casariam com 
um mulato claro". "Surge um paradoxo na comparagao dessas quatrc 

variaveis ou dimensoes de preconceito. Por um lado, encontramos 

uma larga aderencia a normas democraticas, e por outro, um alto 

grau de estereotipagem, uma grande segregagao no nivel da intimi- 

dade pessoal, e uma endogamia praticamente absoluta. Esta ambiva- 

lencia estabece um verdadeiro Dilema brasileiro, muito embora talvez 

diferente do Dilema araericano" (80). Ambas as contribuigoes mos- 
tram algo que nos parece inegavel. Apesar das pressoes contra as ma- 

nifestagoes abertas e sistematicas do "preconceito de cor", uma par- 

cela consideravel da "populagao branca" faz escolhas ou aceita este- 
reotipos e comportamentos que colidem com as normas professadas, 

de tolerancia e de igualdade raciais. 

Ainda nao se sabe como esse niicleo de pessoas, mais propensas 

a discriminagao e ao preconceito, tern reagido as tendencias recentes 
de classificagao e de ascensao do negro e do mulato na ordem social 

(78) — Idem, tabela III, p. 61. 
(79) —< Essa sondagem. foi feita em 1951 por Lucilla Herrmann. A an^lise dos 

resultados foi feita por Roger Bastide e Pierre Van den Bergue: "Este- 
redtipos, Normas e Comportamento Inter-racial em Sao Paulo" (in R. 
Bastide e F. Fernandes, Brancos e Negros em Sao Paulo, op. cit., pp. 
359-371). 

(80) —• R. Bastide e P. Van den Bergue, op. cit., pp. 365-367 (omitimos outras 
referencias, porque nos limitamos ao essencial). 
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competitiva. Por isso, e impossivel determinar duas coisas, que se- 

riam extremamente importantes para os nossos fins descritivos. Pri- 

meiro, se esse fenomeno contribuiu para exacerbar predisposigoes la- 

ten tes. Segundo, ate que ponto a competigao socio-economica vin- 

cula-se a certos subterfugios, que convertem a discriminagao e o pre- 

conceito em mecanismos de defesa de estatus. A nossa suposigao 

consiste em que o "negro" ainda nSo chegou a ameagar coletivamente, 

de nenhum modo definido, a situagao economica, social e cultural 

do "branco". Onde a discriminagao e o preconceito, nas formas que 

ambos assumem na sociedade brasileira, se manifestam de maneira 

mais intensa, nao estamos propriamente na orla da ordem social com- 

petitiva, mas nos limites do empenho em preservar o nosso antigo 

sistema de relagoes raciais. Isso nao impede que o "branco" misture 

as coisas, aqui e ali, em situagoes concretas e confinadas de competigao 

com o "negro". E tao pouco invalida a "queixa" fundamental dos ne- 

gros e dos mulatos, que condenam o "pireconceito de cor" como um 

mecanismo de defesa social dos "brancos". Quanto ao primeiro as- 

pecto, e inevitavel que o "negro que sobe" crie riscos para os "bran- 

cos" da mesma categoria profissional e que estes se apeguem as armas 

mais acessiveis para combate-lo. Apenas, tais ocorrencias estao lon- 

ge de assumir as proporgoes e o carater de um process© social. E 

presumivel, mesmo (se se preservarem certas condigoes do desen- 

volvimento socio-economico da cidade) que tal coisa nao venha a 

suceder nem no futuro. Quanto ao segundo aspecto, o "negro" tern ra- 

zao, mas o que se Ihe nega e muito mais do que ele pensa. Na me- 

dida em que a discriminagao e o preconceito produzem o efeito 

apontado, eles nao favorecem, apenas, as vantagens competitivas do 

"branco". Acima e antes disso, impedem ou dificultam o proprio 

acesso do "negro" na ordem social competitiva. O que esta em jo- 

go, portanto, e a estrutura do nosso sistema de relagoes raciais. Os 

circulos que se apegam, de maneira mais ou menos intolerante, as 

prerrogativas da "raga branca", opoem-se medularmente a que essa 

estrutura seja adaptada a ordem social democratica. Ja os elementos 

que simplesmente resistem ao "negro que sobe" por temor da perda 

de estatus, nem sempre vao tao longe. 

E curioso como essa complexa situagao historico-social desorien- 

ta o negro e o mulato. Confundindo os tres niveis de resistencia a 

sua classificagao e ascensao sociais, eles deixam de discemir o fator 

topico de maior importancia dinamica. Alguns casos sao flagrantes. 

Nao e dificil, com relagao a eles, indigitar a discriminagao e o pre- 

conceito tal como operam em sua intensidade extrema. Um exem- 

plo pungente foi apresentado em um debate public©. Em certa cida- 

de do interior de Sao Paulo, o medico de plantao do orgao assisten- 
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cial de um sindicato foi atender a um chamado de urgencia. Ao de- 
parar com um "medico preto", o marido da paciente nao permitiu 

o exame, dizendo: "calcula se eu vou deixar um negro examinar 
minha mulher!" — Em conseqiiencia, a mulher faleceu e o medico 

nSo pode sequer fomecer o atestado de dbito, assinalando as razoes 
em sua folha de trabalho, para resguardar-se (81). Duas outras coi- 

sas sao percebidas, mas projetadas num contexto limitado. De um 
lado, a "ma vontade do branco" diante de candidatos "pretos^. fistes 

raramente conseguem oportunidade para por a prova sua competen- 
cia profissional; e, quando isso se da, muitas vezes sao relegados por 

"motivo da cor". E' impressionante o numero de entrevistados que re- 

pete esta explicagao. Uns, acreditam que "o branco quer protegee seus 

parentes e amigos" ou que "os patroes gostam de dar os melhores 

empregos para os de sua raga"; outros, supoem que "o branco tern 

medo do negro" (da sua inteligencia, da sua dedicagao ao trabalho, 

da sua "vontade de subir", etc.); alguns, finalmente, acham que "o 
branco tern medo de se arriscar, por causa do mau nome do negro 

como trabalhador". No entanto, nao relacionam esse comportamento 

com seu resultado global: a exclusao do "negro" da ordem social com- 

petitiva e suas repercussoes diretas na persistencia do antigo padrao 

de dominagao racial. De outro lado, apontam "as intrigas" dos "bran- 
cos", especialmente quando estes estao em vias de ser suplantados 

pelo "colega de cor", e "a falta de protecao", que impede ou restrin- 

ge o reconhecimento do valor do profissional "negro" e, por conse- 
guinte, limita suas possibilidades de promogao. Poucos chegaram a 

descrever tais "intrigas" de forma congruente, de modo a demonstrar 

que, de fato, atras delas se ocultava uma resistencia residual em acei- 
tar o "negro" seja como "igual", seja como "superior". E poucos, 

tambem, ligaram de maneira convincente a solidariedade dos "bran- 

cos" entre si ao monopolio "racial" que eles exercem, praticamente, 

Ma distribuigao das melhores oportunidades de trabalho. fisse pe- 

queno numero, entretanto, sugere que, em certas esferas, a ascensao 
social do "negro" repercute no equilibrio racial da ordem social com- 

petitiva. Na medida em que esta tende a absorver "negros" e "bran- 
cos" em condigoes de igualdade, o carater das tensoes raciais se mo- 

dified. O "branco", que antes somente se empenhava numa defesa 

indireta e invisivel de sua posigao de supremacia, precisa descer ao 

corpo a corpo indisfargavel. £]sse aspecto ficou bem visivel em algu- 
mas entrevistas. A melhor ilustragao e fomecida, porem, pelas ex- 

periencias de um dentista. file deixou claro que os "colegas brancos" 

do bairro atacam-no "sem do nem piedade". Se um de seus clientes 

(81) —• Ocorrencia descrita em publico pelo Sr. Luiz Lobato. Os dados pessoaie 
e particulares foram omitidos, para evltar ldentiflca$oes penosas. 
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"cai na mao de um deles", logo dizem: "Que trabalho bem feito! Mui- 

to bom!" "Os clientes gostam de ouvir isso, de saber que seus dentis- 

tas sao bons. Mas, quando Ihes dizem que o dentista sou eu, logo co- 

me^am a por defeitos". "Bem, esta ponte assim nao esta boa. Aqul 

esta muito larga, etc.". "No dia seguinte os clientes me contam: "On- 

tem eu precisei do senhor. O senhor nao estava. Eu fui no dr. fula- 

no ou sicrano. f:le me disse que o trabalho nao esta bom. Por isto, 

por isso e por aquilo". "E va eu con veneer o cliente! Precise ter um 

trabalho do diabo para mostrar que esta certo". Contudo, nas rela- 

goes pessoais os mesmos colegas mostram-se cordiais e "fingem que 

se dao muito bem comigo". Dados dessa natureza evidenciam que a 

resistencia ao "negro" se torna, entao, muito mais severa e drastica. 

Como afeta um numero reduzido de pessoas, numa conjuntura de pie- 

no emprego e de aumento medio da renda real, ela nao produz divi- 

dendos mais dramaticos. 

Na medida em que o "negro" nao esta plenamente socializado pa- 

ra a ordem social competitiva, poucos sao os que reagem de forma 

compensadora e inteligente a semelhantes tipos de resistencia espe- 

cifica. O desalento diante das "injustigas" ou das "traigoes" da lu- 

gar a um retraimento do esforgo competitivo. A nogao de que "quan- 

to mais elevada e a categoria social a que o negro quer chegar, maior 

e a probabilidade de resistencia oposta pelo elemento branco dessa 

categoria social" (82), claramente configurada em seu horizonte cul- 

tural, ganha corpo e leva-o "a desistir de suas ambigoes". Doutro 

lado, como sua participagao do estatus social adquirido e confinada, 

nao dispoe, como o "branco", de estimulos concorrentes para "conti- 

nuar a carreira". O sujeito consegue tornar-se dentista, medico, advo- 

gado ou engenheiro e depois verifica que "ter dinheiro nao e tudo" 

ou que "a cor fecha-lhe todas as portas sociais". Isola-se, desanima 

e passa a participar, eventualmente, dos "clubes negros" de classe 

media. Os seus incentives "para subir" sofrem uma crise, pois a sua 

carreira deixa de ter sentido em face das exigencias sociais de um 

estilo de vida. Na autobiografia de um elemento desses, que tentou 
ajustar-se a "brancos" de seu nivel economico, social e moral, depa- 

ramos com a seguinte passagem: "o negro, nas sociedades de elite, 

quando Ihe e permitido o acesso, e obrigado a ficar isolado, nao po- 

dendo assim, ali se man ter. Quando nao sofre diretamente esse iso- 

lamento porque pode ter amigos que acomodam sua situagao no am- 

biente, nao encontra o mesmo fator para colocar a vontade sua es- 

posa ou filhos. A mulher branca tem muito mais preconceito que o 

homem. As mulheres de elite, acostumadas a ver as mulheres negras 

(82) — Segundo formulagao feita em publlco pelo sr. Luiz Lobato. 
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em suas cozinhas e copas, nao se acostumam a ve-las nos saloes. Jul- 

go ser esta uma das razoes que levam os homens cultos e ricos da 
raga negra, a casarem-se com mulheres brancas, mesmo que estas 

nao estejam em identica situagao intelectual e economica. Em todos 
os lugares onde a elite brasileira tern o seu "habitat" para atividades 

sociais ou esportivas, aos negros e inconcesso o ambiente". Portanto, 

mesmo quando parega que a resistencia devida ao preconceito e a 
formas conscientes de antagonismo socio-economico sao inocuas ou 

secundarias, e necessario atentar para as suas conseqiiencias. Ela no 

minimo solapa ou derroca as bases morais de seguranga da pessoa, 
dificultando de varias maneiras o ego-envoivimento em compulsoes 

que dao sentido a vida e animam o individuo a aceitar as duras alter- 

nativas de uma sociedade competitiva. Como o "meio negro" nao 

possui condigoes para absorver e neutralizar esse impacto, o "preto 

que sobe" e forgado a sofre-lo sob enorme tensao, como se ele fosse 
o comego e o fim do mundo. 

As barreiras ao reconhecimento da ascensao social do "negro" 

pelo "negro" sao menos elaboradas e destrutivas. Elas nascem do 
sentimento de perda, do temor que o amigo, companheiro ou paren- 

te venha "a ter vergonha" dos seus, separando-se deles. Doutro la- 

do, elas respondem, psicologicamente, a imagem do "preto" construi- 
•da pelo "branco". Assim como este nao distingue "cor" e "posigao 

social", quando se trata do "preto", os "negros" tambem tendem a supor 

que sua condigao racial os iguala socialmente. Ha, em primeiro lu- 

gar, uma reagao elementar, que desvirtua e poe em diivida a condi- 

gao socio-economica alcangada pelo "negro que sobe". Se o conheci- 

do, o amigo ou o parente, depois de longos esforgos, obtem o seu di- 

ploma de dentista ou de advogado, ao falar dele dizem: "ele diz que 

e doutor", "ele e doutor de araque", etc.. Numa historia de vida, o 
pesquisador, ao confrontar os dados do sujeito com as informagoes 

de pessoas de seu circulo de convivencia, registrou: "metido a doutor, 
nao sei de onde tirou esse diploma". Ja numa entrevista deparamos 

com uma confidencia: o sujeito conhecia o caso de um "negro que 

subira". "file se dizia professor de ingles" [...j "e gostava de ves- 
tir-se bem e falar dificil. Mas eu nunca assisti nenhuma aula do tal 
professor, de modo que nao sei comprovar se ele dizia a verdade ou 

nao", Em segundo lugar, existe no "meio negro", naturalmente, um 

consenso secular de que certas ocupagoes "pertencem naturalmente 

ao branco". Em igualdade de condigoes, dificilmente um cliente "ne- 

gro" favorece um comerciante ou um profissional da mesma cor. 

file "sente mais confianga" ou "tem mais prazer" em "servir-se do 
branco". Um dentista mulato explicou-nos: "Os pretos, em geral, 

^sao pouco inclinados a procurar profissionais da sua cor. files pen- 
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sam que todos sao iguais a 61es. Como n5o tem cultura e nao sabem 

nada, julgam que todos os pretos sao assim. Para eles, o preto nao 

da para nada. Doutor, so branco. Se o profissional nao vive no meio 

preto, ele nao arranja cliente preto de nenhum modo. Eu nunca me 

separei do nosso meio. Vivo nas associagoes negras e participo dos 

movimentos com os pretos. Por isso, con to com boa parte da clien- 

tela de cor". Por fim, existe uma especie de tendencia cega a resis- 

tir ao reconhecimento de estar numa "relagao de inferioridade" para 

com "outro negro". Em depoimento publico, ouvimos a seguinte in- 

formagao: "Alias, falando em barreira, eu queria apartear, para di- 

zer que tambem o proprio negro, as vezes, quando os seus element 

tos sobem numa determinada profissao, numa prolissao diferente, o 

proprio negro nao admite que este seu elemento tenha chegado aque^ 

le lugar" (83). O sentido dessa explicagao pode ser esclarecido atra- 

ves de um exemplo caracten'stico. Realizou-se, na casa de uma fami- 

lia francesa, uma reuniao de intelectuais negros e mulatos. A em- 

pregada n5o gostou do acontecimento, comentando com azedume: 

"o que eles pensam que sao? Mes nao sao mais do que eu! files saor 

mesmo, menos do que eu. Eu nao sou mais clara do que eles?" Em 

suma, vendo-se atraves de uma perspectiva social construfda e orien- 

tada pelo "branco", mal preparado para ajustar-se coletivamente a 

ordem social competitiva e por vezes ciumento diante de exitos que 

ainda estao ao alcance de poucos, o proprio "negro" chega a levan- 

tar impecilhos variados ao reconhecimento da ascensao social dos 

homens de sua "raga". 

fisses resultados sugerem que a ascensao social cria um drama pa- 

ra o "negro". Pelo confronto com o "branco", ele sabe muito bent 

quais sao os seus "direitos" e como deveria usufrui-los. Na pra- 

tica, porem, assiste a diluigao irremedidvel de varios papeis sociais, 

que gostaria de desempenhar, muitas vezes por causa das disposi- 

goes psico-sociais das pessoas com as quais interage socialmente. 

Ora e a "empregada branca", que irrompe na sala de visitas e intro- 

mete-se nas conversagoes, Um funcionario publico, mulato claro, 

queixou-se, a respeito: "Nao demora dois dias para a empregada 

se meter na sala e ate conversar com as visitas, ao nosso lado. Nao 

conseguimos impedir isso". Ora sao os "lomecedores brancos", que 

se mostram "muito orgulhosos" e "arrogantes". O dono de um restau- 

rante, negro, referiu-se a um entregador de cames nestes termos: 

"Entrava aqui que so vendo. Parecia que me estava lazendo um favor. 

Sabe, eu pago na ficha. Quando me aborreci de uma vez com a arro- 

gdncia do rapaz, fui ao agougue e cortei a conta. O pai dele era muito- 

(89) — Depoimento feito em publico pelo sr. Jos6 Pelegrini. 
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educado. Me perguntou porque eu cortava a conta. Eu disse: para 

ser franco, estou desgostoso com seu rapaz. file entra la como se tU 

vesse o rei na barriga, com uma arrog^ncia que ofende a gente". Ora 

e o proprio "negro", que "azucrina os ouvidos da gente, dizendo: "nao 
te conhego mais", "que parego cheio de historias", "para guardar o 
orgulho" e "me difamando pelas costas". fisse quadro revela uma 

coisa. O "negro" enfrenta serias dificuldades na imposigao do esta- 
tus adquirido. De um lado, falta-Ihe traquejo no uso das tecnicas so- 

cials que tenta esplorar. file vence uma batalha interior ao entrai 

no "restaurante fino", ao ir a um "bom teatro" ou ao contratar uma 

"empregada branca". Mas, os outros nao facilitam o seu caminho, for- 

gando-o a apelar para comportamentos inusitados e mais ou menos 

estranhos. De outro, os "brancos" tambem nao possuem traquejo na 

aceitagao e tratamento do "negro" como "um igual" ou "um superior". 
For vezes forgam a nota, ultrapassando os limites da eqiiidade e do 

respeito mutuo. Atraves do "policial negro" e posslvel assinalar-se 

como isso ocorre. Um guarda-civil contou-nos que uma mulher "es- 

pancara barbaramente dois menores". file foi mandado ao lugar, com 
ordem de prende-la. "Eu obedeci. Disse: "Vamos para a delegacia". 

A mulher ficou furiosa. "Voce nao se enxerga?... Onde ja se viu um 

pre to prender branco? Voces ainda on tern estavam na senzala! A mim 

e que preto nao prende!" Outro caso, ocorreu ha mais tempo. Foi rela- 

tado por um soldado negro. No camaval, acabara de largar o servigo^ 

totalmente fardado e equipado, e dispunha-se "a cair na farra". Vi 

uma pretinha muito bonita. Tirei linha com ela. la segui-la, quando 

senti uma cusparada na cara e depois outra. Enxuguei e passei a mao 

na mulher que me fizera aquilo. Era uma branca, que estava no bonde. 

Perdi a cabega e levei-a a Central, batendo nela com o sabre pelo ca- 

minho. Subimos a ladeira do Carmo e nao deixei de bater nela. Es- 

tava no plantao um sub-delegado italiano. Ouviu o caso. Disse-me: 
"esta bem. Pode ir". Eu sai e nem bem tinha passado uns vinte mi- 

nutes, level uma cusparada. Voltei-me. Era a tal mulher. Tomei a 

agarra-la e a level de novo a Central batendo nela com o sabre. O 

delegado ja tinha chegado. Eu contei tudo de novo. O delegado man- 
dou descer a mulher para o xadrez. Voltei para onde estava. De re- 

pente, vejo a mulher descendo a ladeira, com dois companheiros for- 

tes. Pensei comigo: e agora! Vai ter! A mulher se chegou perto de 
mim, mas nao cuspiu. Eu estava prevenido. Fui botando a mao e 

dando-lhe com o sabre. Os companheiros dela quiseram intervir. Eu 

puxei do revolver. Foram todos de novo para a Central. Levei co- 

migo duas testemunhas. Na Central, soube que assim que o delegado 

fora dormir, o subdelegado soltou a mulher. Eu mandei chamar o de- 

legado. fiste veio e ouviu todo o caso. As testemunhas intervieram^ 
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dizendo que isso era um desrespeito pela autoridade. O delegado 

mandou prender a mulher e os dois companheiros dela. E suspendeu 

o subdelegado". Situagoes desse tipo sao, naturalmente, extremas e 

raras. Porem, elas insinuam ate onde podem chegar as dificuldades 

do "negro" para "impor sua personalidade". A cor serve como um 

ponto de referencia, que confere ao "branco" e, de outras formas, ao 

proprio "negro" a faculdade de "rebaixar" a pessoa com quern estiver 

tratando. Em conseqiiencia, o "indivlduo de cor" precisa apelar pa- 

ra artificios ou para a violencia nao so para "defender sua dignida- 

de", mas para carresponder normalmente aos papeis sociais, que e 

obrigado a desempenhar socialmente. 

For fim, podemos tratar, a luz dessa ampla descrigao das bar- 

reiras que interferem nas condigoes e nos efeitos psico-sociais a acei- 

tagao do "homem de cor". Ha uma velha querela no Brasil, segundo 

a qual a "cor" nao interfere no processo de avaliagao do negro e do 

mulato. Chegou-se, mesmo, a afirmar que riqueza e posigao social 

de prestigio asseguram "brancura ao preto". A nossa discussao mos- 

tra, ao contrario, que existe uma interferencia resistente, sinuosa e 

complexa. Embora ela nao impega a mobilidade social vertical, e 

patente que ela a torna muito dificil e problematica. Alias, a opiniao 

predominante, tanto no "meio negro", quanto nos diversos circulos 

da "populagao branca" da cidade, admite francamente esse fato. He- 

conhece-se que a riqueza e a posigao social nao corrigem, por si mes- 

mas e para todos os efeitos, limitagoes resultantes da condigao "ra- 

cial". E, o que e mais importante, sabe-se que as linhas de resis- 

tencia se acentuam fatalmente, na medida em que o "homem de cor" 

pretenda desfrutar, sem restrigoes, todas as prerrogativas inerentes 

a seu nivel social. Atendo-nos a documentagao coligida a respeito 

da situagao descrita, pretendemos completar a nossa analise, focali- 
zando os aspectos que sao cruciais para entender-se como se proces- 

sa e se explica a aceitagao do "negro que sobe". 

E evidente que a aceitagao do "preto" ou do "mulato" e regu- 

lada por representagoes e avaliagoes contruidas pelo "branco". Em- 

bora exista uma seria discordancia entre as representagoes e as ava- 

liagoes, de um lado, e as probalidades de comportamento real de ou- 

tro — as primeiras exteriorizam-se como se fossem abertas; enquanto 

as segundas tendem a ser altamente restritivas (84) — elas definem, 

«m conjunto, alternativas de atuagao pessoal e grupal que se con- 

cretizam socialmente. Os resultados de nossa investigagao mostram 

que o "branco" admite certas potencialidades intelectuais criadoras 

no "negro". Mesmo pessoas que se apegam a um preconceito extrema- 

(84) — Veja-se, a respeito, H. Bastide e P. Van den Bergue, "Esteredtipos, Nor- 
naas e Comportamento Inter-racial em Sao Paulo", op. cit., pp. 365-337. 
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do e irredutivel ou aquelcs que acreditam "que ha qualquer coisa com 

a raga negra" frequentemente compartilham desse julgamento. As- 
sim, individuos que ressaltavam que '4preto e pre to", "cada um para 

o seu lado", etc., por vezes frisavam, tambem, que os "pretos poderiam 

reerguer-se", ja que "a inferioridade do pre to nao tem causas 

biologicas, constitucionais". Do mesmo modo, os que se revelaram 

convictos de que "os negros sao uma raga decaida" em muitos casos 

indicaram que eles poderiam corrigir sua inferioridade. Alguns, co- 

mo sugere o exemplo seguinte, chegaram a salientar que eles "ainda 
podem, no futuro, se reerguer e tomar-se mais fortes que os proprios 

brancos". As conclusoes de Bastide e Van den Bergue esclarecem esse 

aspecto da nossa intricada situagao de contact© racial, "Em contras- 

te com os estereotipos reinantes nos Estados Unidos, 55% da amostra 
julgam que os negros sao intelectualmente iguais aos brancos (ape- 

nas 43% consideram os negros menos inteligentes que os brancos)" 

(85). Como estas conclusoes se referem a individuos pertencentes a 

classe media, e provavel que um contingente mais elevado da "po- 

pulagao branca" total participe de convicgoes que permitem imputar 

ou reconhecer nos negros e nos mulatos qualidades potenciais para 
"subir na escala social". Contudo, nas explicagoes dos "exitos" reais 

ou aparentes do "negro", o "branco" enfrenta certa perplexidade. 

A maioria apega-se a uma valorizagao de cunho etnocentrico, segun- 

do a qual "a melhoria do preto" resulta do seu "lado bom". Gragas 

a miscigenagao, o "preto" teria herdado, em grau que varia com as 

proporgoes do mestigamento, qualidades "intelectuais" e "morais" 

derivadas, no fundo, da propria "raga branca". Os que nao colocam 
o dilema dessa maneira gravitam em torno de duas orientagoes basi- 

cas. Ou ficam indecisos, atribuindo os "exitos" reconhecidos a in- 

fluencias construtivas do branco. E o que se infere das opinioes ex- 

ternadas, de forma tipica, por uma pessoa de familia tradicional, 

Ela ere, inabalavelmente, que "os pretos sao inferiores aos brancos". 

Mas, sabe pela experiencia que "alguns pretos" escapam dessa infe- 

rioridade. "Isso nao tem explicagao [...]. E como uma especie biolo- 

gica que, de repente, da uma flor mais vermelha". Ilustrou suas afir- 
magoes espontaneamente: "Tive um preto retinto, em minha repar- 

tigao, que pode ser considerado uma excepgao. Alias, considero-o o 

unico preto irrepreensivel que conheci em toda a minha vida: corre- 

tissimo moralmente, perfeito no servigo, alinhadissimo nas roupas 

limpas e cuidadas), de trato finissimo, melhor educado que muito 

branco [...]. Sua familia era igualmente alinhada". Tudo kso - 

trigava a pessoa em questao. "A unica explicagao que encontro e 

(85) — R. Bastide e P. Van den Bergue, loc. cit. 
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que devem ter sido educados num meio [branco] muito fino. Nunca 

toquei no assunto, mas o sobrenome, B. L., leva tambem a essa su- 

posigao, pois so pode ter sido tirado de gente boa. Alias, era uso, an- 

tigamente, os escravos adotarem o nome de seus donos". Ou, entao, 

apelam para uma construgao ambigua, que converge, de uma maneira 

ou de outra, para a imagem do "negro de alma branca". Em um docu- 

mento pessoal, deparamos com uma formulagao caracteristica: "Tenho 

uns tios maternos que odeiam negros (devo explicar que minha mae 

e de familia de 400 anos). Absolutamente estes meus tios nao se 

dao com negros. Quando por acaso um ou outro vai a sua casa (mes- 

mo sendo preto de posigao social) sao tratados com reserva, e pro- 

curam evitar de qualquer modo a amizade com eles. Uma vez, so- 

mente, eu lembro-me de ter visto um desses meus tios "elogiar" um 

preto. "Que preto inteligente! Nem parece negro!" (86). Um dos 

pesquisadores, ao elaborar uma siimula das conclusoes a que condu- 

ziam as entrevistas que realizou, pos em evidencia essa manifestagao 

de etnocentrismo do branco: "uma vez colocada a questao de qual o 

fundamento da afirmagao relativa ao complexo do negro e a tara ori- 

unda da escravidao, visto que houve (ou ha) negros "grandes homens", 

nenhum dos meus interlocutores foi capaz de tentar uma explica- 

gao, contentando-se quase sempre em dizer que se tratava (ou se 

trata) de individuos excepcionais, algo como "sao negros so na cor, 

no resto sao brancos". 

O fato e que as tres alternativas apontadas oferecem uma bre- 

cha para representar o "negro" em termos favoraveis e, mesmo, pa- 

ra aceita-la socialmente ou reconhecer o seu talento e a sua posigao 

social em casos concretos. Onde elas nao se equacionam socialmente 

(87), os estereotipos negatives operam livremente, em prejuizo fatal 

da avaliagao e da aceitagao do "negro". Assim, uma senhora de ida- 

de, identificada com a formula: "Preto e preto. Pode haver amizade, 

mas cada um de seu lado", fazia-lhes restrigoes mesmo para os "ser- 

vigos de pretos". Adiantou que "nao gosta de empregadas de cor pre- 

ta, porque nao inspira confianga. So aceitaria se fosse uma ja conhe- 

cida de sua familia". Os prdprios informantes negros e mulatos en- 

fatizavam essa conexao negative. Na autobiografia de um funciona- 

rio public© negro encontramos uma alusao explicita: "As minhas re- 

lagoes com o chefe geral da repartigao sempre foram das mais ina- 

mistosas possiveis. Uma antipatia mutua pairava sobre nos, de mod® 

(88) — Por ser documento redigido pela informante, foi reproduzido literalme«- 
te. Seria conveniente ressaltar que outros documentos corroboram, am- 
plamente, o depoimento transcrito. 

(87) —- Lembramos que segundo Bastide e Van den Bergue, 43% dos brancos de 
uma amostra de classe media reputaram "os negros menos intellgentes 
que os brancos". 
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a nao ser possivel qualquer entrelagamento, tao necessario no traba- 

Iho quotidiano. Creio que a razao dessa antipatia era advinda de ele 
nao querer minha permanencia na repartigao. Corrobora a assertiva 
« fato dele nao me conceder possibilidades de acesso a outros car- 

gos de maior remuneragao e de maior responsabilidade, alegando para 

tanto que eu vivia no meio de negros, bebendo cachaga em botequins, 
atitudes que se contrapunham a dignidade funcionaP'. 

A documentagao coligida permite estabelecer, ainda, duas con- 

clusoes deveras importantes. Em situagoes concretas, de competigao 

com o "negro que sobe", o "branco" abertamente identificado com o 

preconceito de cor nao compartilha de nenhuma dessas avaliagoes 
alternativas. Considera "o preto inferior", "nao quer nada com ele" 

e protege-se de seu convivio mediante um exclusivismo hostil. £s- 

se procedimento redunda em prejuizos insuperaveis para o "negro 
em ascensao social". De um lado, porque reduz a viabilidade de sua 

aceitagao nos circulos de maior prestigio social. De outro, porque 
Ihe barra as vias mais compensadoras de interc^mbio social com os 
"brancos influentes" e revigora, entre estes, a propensao de respei- 

tar a velha norma, segundo a qual a exclusao sistematica ou a acei- 

tagSo excepcional do "negro que sobe" (mesmo do "grande homem de 
cor") constitui materia de arbitrio pessoal. Alem disso, deve-se le- 

var em conta a qualidade da reagao do proprio "negro" as avaliagoes 
que o reduzem a condigao de exeimplo que confirma a regra. No passa- 
do, a integragao na periferia ou no niicleo das familias tradicionais 

envolvia processos de socializagao e de identificagao com os interes- 

se: ou os valores sociais da "raga dominante", que faziam da avalia- 

gao "preto de alma branca" um simbolo nobilitante e desejavel. No 

presente, como se trata de um processo de ascenSao predominante- 

mente autonoma de homens ou de familias "de cor", avaliagoes des- 
se tipo sao antes reputadas como "traigoeiras", "deprimentes" e "in- 

toleraveis". So os "negros metidos a branco" (ou "tr^nsfugas") e os 

"mulatos safados" se comprazem em ser discriminados, dessa manei- 

ra, da "massa de homens de cor". Em sua autobiografia, um negro 

de classe media descreve francamente a sua irritagao: "Quase que 

diariamente tenho tido experiencias desagradaveis por causa da cor. 
Nao sei se a constancia dessas situagoes e advinda da prevengao im- 

posta por meu espirito, traduzindo-se, talvez, ja em recalque, que 

fazem com que eu tenha um pre-julgamento das atitudes dos bran- 

cos; mas, mesmo assim, tenho a dizer que as experiencias desagrada- 
veis, ou seja, as manifestagoes diretas ou indiretas de preconceito s5o 
bem constantemente percebidas em meus contactos. Uma das manifes- 

tagoes de preconceito bastante comum e aquela em que, num grupo 

de pessoas, onde se encontra apenas uma negra, sendo os demais bran- 
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cos, tem-se, por costume, em qualquer comentario desairoso sobre 

o comportamenlo de um negro ou dos negros em geral, que surge 

na conversa, excluir-se o componente do grupo atacado que ali se 

encontra, em dizendo-se: "Voce nao e negro", ou entao, "Voce e ne- 

gro com alma branca". Ja me encontrei muitas vezes em situa^oes 

como a citada, sendo bem veementes os meus protestos, porque nun- 

ca admiti ataques a minha raga em minha presenga. Tambem nao 

admito elogios, porque nao creio que ela os merega, apos a Aboligao. 

Somente me curvo ante uma analise conscienciosa e criteriosa da real 

situagao em que se encontra o negro brasileiro" (88). Nesse contexto 

emocional, social e moral, o "negro" passa a receber o "tratamento 

excepcional", com sua norma simbolica, como verdadeira ofensa, en- 

carando-os, algumas vezes, como injuria irretratavel. Um informante 

negro indicou, espontaneamente: "Relativamente aquela exclusao do 

negro presente em uma roda que comenta qualquer conduta de ne- 

gros, em dizendo: "Voce nao e negro. E somente na cor mas tern a 

alma branca", tenho a dizer que conhego varios negros que rompe- 

ram com suas amizades por causa dessa representagao. Outros, acei- 

tam-na passivamente. Outros, principalmente mulatos, sentem satis- 

fagao em se verem excluidos da massa ignara a que pretencem". O 

que ficou bem claro, na sondagem que efetuamos, e que a aceitagao 

discriminativa, com base em ser avaliado como "preto de alma bran- 

ca", deixou de ser algo universalmente compensatorio. Como afir- 

mou um dos nossos colaboradores: "O negro precisa ter seu automo- 

vel, precisa ter seu telefone e seu palacete" (89). A identificagao com 

o "branco" no piano verbal perdeu seu atrativo. O "negro" aspira 

por uma ascensao social afetiva e propende a esperar ou a exigir o 

"tratamento condigno" correspondente. Se ele Ihe for negado, prefers 

a evitagao franca e as relagoes formais, reguladas por contactos im- 

pessoais e categoricos. 

A luz de avaliagoes raciais dessa natureza, e compreensivel que 

o "branco" tenda, consciente ou inconscientemente, para comporta- 

mentos de teor discriminative muito especial. A aceitagao do "ne- 

gro que sobe", dadas as condigoes materials e as exterioridades re- 

queridas pela situagao de classe correspondente, flutua em fungao de 

tres variaveis psico-sociais independentes. Primeiro, a aptidao demons- 

trada pelo proprio sujeito (a personalidade "negra" em ascensao 

social), nos diferentes niveis da vida em sociedade, em identificar-se 

com as normas e os valores socials, bem como com os padroes ideais 

de organizagao da personalidade da "raga dominante". Gragas a esta 

(88) — Tratando-se de documento pessoal, escrito pelo informante, reproduzi- 
mo-lo na Integra. 

(89) — Parte de um depoimento, feito em publlco, pelo sr. Afonso Dias. 
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variavel, a aceitagao do "negro que sobe" e condicionada pelo reconhe- 

cimento explicito de algo equivalente a uma especie de branqueamen- 

to social. Segundo, o sentido das polarizagoes das atitudes e expecta- 
tivas de comportamento raciais do "branco". As contradigoes entre 

estereotipos, normas e comportamentos reais, mencionadas acima, 

nao sao causas, mas produtos de uma situagao de transigao e de ver- 

dadeira ambivalencia cultural. Nesse piano, elas traduzem a exis- 

tencia de formas socials de acomodagao racial, que sao largamente 
divergentes, inconciliaveis e, ate, exclusivas. Em nossa reconstrugao, 

interessam, esperialmente, as polarizagoes extremas, em termos de 

afastamento ou de aproximagao. Quando o comportamento do "bran- 

co" evidencia forte estereotipagao, acompanhada da frustragao simul- 

tanea (dissimulada ou ostensiva) das normas ideais de tratamento 

reciproco (do "negro", no caso), tendemos para manifestagoes mais 

ou menos intensas de intolerancia racial. Ao inverso, quando o com- 
portamento real do "branco" propende para certa coerencia em face 

das normas ideais de tratamento reciproco (do "negro", no caso), 

tanto pode ocorrer uma suavizagao dos efeitos negatives da estereoti- 
pagao, quanto uma neutralizagao deste processo (90), e tendemos pa- 

ra manifestagoes mais ou menos llmpidas de tolerancia racial. O 

fato basico e que a interagao com o "negro" nao determina, por si 

mesma, o sentido das polarizagoes de atitudes e de expectativas de 

comportamento raciais dos "brancos". Tal sentido e elaborado, em 

inerentes ao carater, as peculiaridades da tradigao etnica ou nacional 

dos grupos domesticos e as implicagoes da situagao de classe dos 

agentes "brancos". For isso, a aceitagao do "negro que sobe" e condicio- 

nada pela qualidade e orientagao das disposigoes subjetivas dos "bran- 
cos". Terceiro, a influencia labial de fatores particulares, susceti- 

veis de interferir, em escala social, nos ajustamentos concretes. Cer- 

tos encargos ou "obrigagoes de familia"; lagos sentimentais ou mo- 
rals, explicados atraves de simpatia ou antipatia, admiragao ou aver- 

sao, etc.; interesses cruamente materials e racionais — podem trans- 
former atitudes e expectativas de comportamento raciais do "bran- 

co" e converter a interagao com o "negro" em fator dinamico de 

aproximagao ou de afastamento inter-racial. Explicam-se, assim: 1.°) 
a tolerancia, por vezes extrema e completa, de "brancos preconcei- 
tuosos" diante de "certos pretos", concebidos como "figuras a parte"; 

2.°) a intolerancia, por vezes virulenta e desconcertante, de "bran- 
cos legais" (91) contra certos negros ou mulatos, encarados como "ti- 

(90) — Naturalmente, em situagoes Uraites e, portanto, em casos mais ou me- 
nos raros. Nao obstante, a nossa pesquisa demonstrou que alguns bran- 
cos sao neutros ao "preconceito de cor". 

(91) — Na terminologia do negro e do mulato, o "branco" destituido de "pre- 
conceito de cdr" 
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pos que dao razao aos que falam mal dos pretos". O que importa 

ressaltar, aqui, sao os efeitos dos fatores contingentes e labiais nas 

relagoes raciais. As normas ideais, acentuando modelos democrati- 

cos de avaliagao e de comportamento, facilitam de certa forma a ope- 

ragao efetiva desses fatores, Por conseguinte, eles tan to podem con- 

tribuir para tomar menos ngidos os criterios de avaliagao intoleran- 

te (dos individuos ou nos circulos sociais onde eles sao mais freqiien- 

tes), quanto podem introduzir gradagoes negativas nos criterios de 

avaliagao tolerante (dos individuos e nos circulos sociais onde eles 

sao mais freqiientes). Portanto, a aceitagao do "negro que sobe" tam- 

bem e condicionada por fatores circunstanciais, que particularizam 

ou personalizam as relagoes dos "brancos" com "certas pessoas de 

cor", aproximando-os ou afastando-os fora e acima dos padroes for- 

necidos pelos ajustamentos convencionais. As tres variaveis, conside- 

radas em conjunto, atuam na mesma diregao. Embora o comporta- 

mento manifesto dos "negros" seja apontado como o sistema de re- 

ferenda aparente, que determinaria as atitudes e expectativas de 

comportamento racial dos "brancos", na realidade: os conteiidos e a 

latitude das avaliagoes e dos comportamentos destes ultimos confor- 

mam-se a crivos que Ihes conferem, independentemente do seu nivel 

social, a situagao de "raga dominante". Nao so o "negro" tern de es- 

forgar-se para demonstrar que e capaz de atingir determinados ni- 

veis de realizagao psico-social. O "branco" reserva-se o direito do 

julgamento final e de decidir os limites dentro dos quais ira reconhe- 

cer, aceitar e sancionar as "situagoes de fato", criadas pela ascensao 

social do "homem de cor". 

Esta claro que os comportamentos psico-sociais descritos redu- 

zem o impeto e o impact© da mobilidade social vertical do negro e do 

mulato. De um lado, eles instigam a perpetuagao de formas de se- 

legao rxgidas, incompativeis com os fundamentos igualitarios de uma 

sociedade competitiva, gragas as quais o "branco" pode resistir e, em 

ultima analise, manipular as probabilidades de equiparagao social 

com o "negro". De outro, eles dao continuidade, atualidade e univer- 

salidade ao conhecido mecanismo da "excegao que confirma a regra", 

amoldando-o as condigoes de integragao e de funcionamento da so- 

ciedade de classes. 

Quanto ao primeiro ponto, as nossas entrevistas mostraram que 

os "brancos" — especialmente aqueles que acham que "ha muito pre- 

to bom" — tendem a reconhecer que o "negro" tern de enfrentar um 

sistema unilateral de barreiras. Eis como essa opiniao foi equacio- 

nada de forma tipica: "Quando eles [os pretos] sobem e por seu pro- 

prio valor. E' que para o preto subir ele precisa ser o tal. O branco 

faz qualquer coisinha e passa. Mas o negro precisa ser o tal mesmo. 
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Senao, nao consegue nada". Mesmo um informante que contraditou 

semelhante opiniao deixou patente esse mecanismo: "O problema e 

antes de educaQao. O preto e aceito mesmo sem ser o tal. Os pa- 

Irdes tern medo de aceitar empregados pretos porque sabem que eles 

nao tern educagao e tern receio que eles respondam mal, como fa- 

zem os pretos com palavras daquelas, aos fregueses". Por ai se ve 

qde a expectativa minima, no piano da selegao, e fornecida pelo ni- 

vel de comportamento do "branco". Ainda que nao se exija que 

este seja suplantado pelo "negro", espera-se deste uma realiza^ao 
que o equipare ao primeiro. Os resultados patentearam que a indi- 

lerenga ou uma exigencia negligente so ajparecem no piano do "ser- 

vigo de negro". Um dos entrevistados, que se empenhava em provar 
que "nao existe preconceito de cor em Sao Paulo", respondeu da 
seguinte maneira a pergunta "se os empregados pretos faziam os 
mesmos servigos que os brancos": "Bern, nisso voce tern razao. A 

maioria se dedica a trabalhos bragais. Mas, se algum tiver valor, po- 

dera ser melhor aproveitado. E que fazem maiores exigencias pa- 

ra os pretos do que para os brancos". Um dos pesquisadores foca- 
lizou um caso ilustrativo. A diretora de uma escola particular re- 

ligiosa disse-lhe: "Exigimos mais de uma preta que de uma branca, 

para que a aceitemos. A situagao e muito delicada e uma moga de 
cor, para ser respeitada, deve ser superior a uma branca nas mesmas 
condigoes". Os documentos pessoais coligidos revelaram, abundan- 

temente, que a aceitagao do "chefe", do "dentista", do "advogado", 

do "medico", etc., negro ou mulato ocorre sob criterios identicos. 

As peneiras que regulam a selegao do "negro" e do "branco" sao 

diferentes a tal ponto, que o fato caiu em pleno dominio da percepgao 

de senso comum. Ao deparar com "um negro em cargo importante", 

o "branco" logo pensa que "ele e o tal", "deve ser uma sumidade" 
ou "e ultra-competente". Kesumindo os resultados de uma sondagem, 

feita atraves de entrevistas informais nesse sentido, declara o pes- 

quisador: "Fui sempre informado sobre negros que ocupam posigoes 

subaltemas. Quando eram conhecidos casos em que haviam chega- 

do a posigoes sociais elevadas, seu nome e situagao eram referidos co- 

mo se tratasse de coisa excepcional, capaz de causar surpresa. Como 
a justificar o fato, eram afirmadas as qualidades "positivas" da pes- 

soa". E curioso como se estabelecem centres de percepgao espontdnea 

da realidade. A posigao de professor catedratico da Faculdade de 

Direito e inerente grande prestlgio social. Varios entrevistados bran- 

cos trouxeram a baila o caso de um mulato claro, especialista ilustre, 

que logrou veneer o concurso de catedra nesse institute de ensino 

superior. Um dos entrevistados chegou a indicar que no primeiro 

concurso *ele nao entrou por causa do preconceito de cor"; e que 
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"somente no segundo concurso ele entrou, porque nao havia jeito- 

mesmow. Outro informante, referindo-se a mesma pessoa, ressaltou 

que ela "concorreu com varios brancos de familia de projegao e pres- 

tigio" e que "isso me leva a crer que ele era muito superior aos ou- 

tros senao numa sociedade em que o preto e sempre o mais fraco 

dariam a vitoria a um outro branco". Varios exemplos e informa- 

goes, fornecidos diretamente por negros e mulatos, evidenciam que 

eles compartilham desse estado de opiniao. Um dos entrevistados 

chegou a frizar: "Ha uma vantagem em ser negro. E mais facil da 

pessoa tornar-se conhecida. Uma pessoa de que eu tratei, falando 

do servigo a outra, pode esquecer o meu nome. Mas diz, "foi aquele 

dentista negro la, de tal lugar assim, assim". Agora, tern uma coisa. 

Do mesmo modo que um servigo bem feito de um negro repercute 

mais que o de um branco, quando acontece de um negro fazer um 

servigo porco, entao, esta liqiiidado. E' isso, um negro, concorrendo em 

igualdade de condigoes com um branco, tern que ser melhor para 

veneer". f]sse e o credo do negro e do mulato, que se langam decidi- 

damente na competigao com os "brancos". files sabem que existe uma 

disparidade incontornavel no peneiramento inter-racial e que so ad- 

quirem algumas chances "esmerando-se" para atingir seus objetivos. 

Nao obstante, a selegao rigida vincula-se a fatores materials ou 

morais persistentes, que prolongam o passado no presente. De um 

lado, a especializagao indireta e invisivel, resultante dos "servigos de 

negros", contribui marcadamente tanto para preserva-la, quanto pa- 

ra justifica-la. A interferencia desse fator e tao generalizada, que 

cabe ao acaso a descoberta e a utilizagao do talendo do "negro" pelo 

"branco". As histdrias de vida e as entrevistas de negros e mulatos 

de "classe media" fixam certos instantaneos, que comprovam duas 

coisas. Primeiro, que o "branco" relega, inadvertidamente, "pretos 

preparados" a servigos subalternos. Segundo, que as vezes, quando 

alguem com autoridade ou animo humanitario descobre a situagao 

real, aos poucos eles sao guindados a empregos e a posigoes melho- 

res, ainda que seja mais ou menos raro uma reparagao equitativa e 

total. De outro lado, a especializagao rigida favorece a persistencia 

de padroes de dependencia pessoal do "negro" em face do "branco". 

Nao so estimula aquele a procurar a "protegao" deste; como anima 

o ultimo a ater-se a criterios discricionarios no reconhecimento e no 

aproveitamento das aptidoes potenciais do primeiro, como se um 

residuo de paternalismo fosse essencial ao equilibrio das relagoes 

entre as duas categorias raciais. Quanto ao "negro", sentindo-se pre- 

judicado pela selegao rigida, procura solapa-la e remove-la pelos 

meios ao seu alcance, nos diferentes nlveis em que ela se manifesta. 

Seja no modo de vestir-se, de tratar o "branco" e de "sustentar a no- 
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ta"; seja na maneira de atrair a simpatia dos colegas e chefes, pa- 
ra "completar seus conhecimentos" ou para conseguir determinadas 

"promogoes no servigo". O fato e que desenvolve grande sensibilida- 

de as formas assumidas pela selegao rigida, mesmo as mais dissimu- 
ladas. O seguinte exemplo, relativo a situagao enfrentada por um 

dentista mulato, que se associou a um medico branco, e deveras es- 

clarecedor. Algum tempo depois de terem instalado a clinica, o me- 

dico disse-Ihe: "nao esperava que voce fizesse a clientela que fez". 
Ao que o outro respondeu: "Voce achava que um negro teria dificul- 

dade de fazer clientela e, nos somos amigos, quando voce ficou in- 

dec'so para montar consultorio comigo foi porque seus amigos disse- 

ram e voce tambem achou que nao dava certo trabalhar junto com 
um negro". "Como e que voce sabe disso?" "Eu estou acostumado. 

Se nao soubesse disso, nao poderia veneer". Alguns casos mostram 

que, postos em situagoes extremas, recorrem conscientemente, com 

obstinagao implacavel, aos mais variados estratagemas para se pro- 
tegerem contra os efeitos prejudiciais do uso social que os "brancos" 

imprimem a selegao rfgida. 

Quanto ao segundo ponto, deparamos com diversas modalidades 

de preservagao do mecanismo da "excegao que confirma a regra". 
Em termos ideais, esse mecanismo nao deveria perpetuar-se na or- 
dem social competitiva. file deveria ter desaparecido com a ordem 

senhorial e escravocrata, na qual ele vinha a ser um ingrediente in- 

dispensavel. Dado o fundamento pecuniario da escravidao, as varias 

possibilidades de alforria, a necessidade de dispor do liberto para 

diversas ocupagoes essenciais no sistema de trabalho escravista e as 

proporgoes da miscigenagao mesmo nos niveis sociais altos, o referi- 

do mecanismo permitia separar determinadas "pessoas de cor" da 

categoria racial a que pertenciam, sem alterar a posigao desta, como 

um todo, na ordem social vigente. No regime de trabalho livre e na 
sociedade aberta ele perdeu essa fungao reguladora do equilibrio ra- 

cial. Nao obstante, como a modernizagao do sistema de relagoes so- 

ciais nao afetou de pronto e de modo prof undo oe padroes tradicio- 
nais de convivencia racial, aquele mecanismo acabou impregnando 
e, mesmo, pervertendo a integragao e o funcionamento da ordem 
social competitiva. Como se ainda tivesse de resguardar privilegios 

senhoriais e de impedir a degradagao de prerrogativas estamentais 

inalienaveis, o "branco aplica aos efeitos da competigao com o "ne- 

gro" formulas analogas as empregadas no passado. Separa, assim, 

o "preto de carater", o "negro inteligente", o "mulato fino", etc., do 

"preto" considerado como uma categorial racial. Em conseqiiencia, 
pode nao so atribuir-se certa liberdade no tratamento dos "negros" 

que sao representados como uma especie de equivalente social do 
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ubranco". Como, tambem, manter intocaveis e com um maximo de 

eficacia social avaliagoes raciais obsoletas, que abrem caminho para 

uma forte estereotipagao negativa do "negro" e para comportamentos 

reais de teor variavelmente etnocentrico. Enfim, acomoda-se racial- 

mente a ordem social competitiva sem predispor-se, material e mo- 

ralmente, a redefinir a imagem do "negro" e as avaliagoes concer- 

nentes a "raga negra" em fungao dos exitos do "homem de cor" na 

livre competigao. Os exitos verdadeiramente marcantes ou sao igno- 

rados ou contam como contra-peso negative, para acentuar o cara- 

ter irrisorio da excegao e a intangibilidade da regra geral. 

A perpetuagao do mecanismo em aprego nao resulta, apenas, dos 

fatores de demora cultural. Parece que as proporgoes da miscigena- 

gao exclufram, na cidade de Sao Paulo, o negro e o mulato de cer- 

tos niveis sociais realmente beneficiados pela implantagao do estilo 

competitive de vida. Doutro lado, a proletarizagao do "negro" e a 

formagao de "classes medias de cor" constituem fenomenos incipien- 

tes. Ambos nao contribuem nem para aumentar a visibilidade do ne- 

gro e do mulato naqueles niveis sociais, nem para por em crise ava- 

liagoes raciais anacronicas. e impossivel presumir-se ate onde essas 

condigoes, somadas aos efeitos da demora cultural, irao corromper 

os fundamentos ideais da ordem social competitiva e, principalmente, 

se eles poderao conformar essa ordem social a desvios de cunho racial 

discriminativo. Contudo, e evidente que a baixa porcentagem da 

"populagao de cor", seu relative isolamento socio-cultural e sua fra- 

ca mobilidade social vertical impedem qualquer corregao rapida ou 

a curto prazo das deformagoes introduzidas na integragao e no fun- 

cionamentc da ordem social competitiva pelas formas tradicionais 

de acomodagao racial. 

A sondagem efetuada demonstrou que o mecanismo opera, sensi- 

velmente, como no passado. A condigao sine qua non para a "pes- 

soa de cor" contar como excecao ainda e a identificagao ostensiva com 

os interesses, os valores e os modelos de organizagao da personalida- 

de do "branco". Mesmo o negro e o mulato que nao queiram "passar 

por branco" precisam corresponder, aparentemente, a esse requisite, 

onde e quando aspirem a ser aceitos e a serem tratados de acordo com 

as prerrogativas de sua posigao social. Desse angulo, em que se to- 

mam "negros" e "brancos" em autentica convivencia e em relagoes 

raciais simpaticas, a ascensao social do "preto" continua a ser um 

processo de infiltragao no "mundo dos brancos" e de "acefalizagao do 

meio negro". Tal condigao, porem, nao garante, por si mesma, plena 

equiparagao social com o "branco". Esta so tende a efetivar-se quan- 

do a "pessoa de cor", alem disso, pertence ao micleo legal de uma 

parentela considerada de "projegao" e de "importancia". Nessa alter- 
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nativa, o indivlduo nao e somente uma exce^ao, mas um caso isolado. 

Alguem podera rir-se dele pelas costas, dizer que "coga atras da ore- 

Iha" ou que "tem um pe na senzala" e, ate evita-Io cuidadosamente. 

Contudo, ele sempre sera fulano de tal para um grande mimero de 

brancos da mesma situagao socio-economica, embora para os "bran- 

cos estranhos" e para alguns conhecidos ou parentes mais intolerantes 

ele possa confundir-se ou ser tratado como "preto". O fato basico, 

todavia, diz respeito ao grau de aceitatpao extrema, alcangado por 
esse tipo de "pessoa de cor". Um advogado de familia branca tradi- 

cional e muito intransigente em materia de relagoes raciais, oferece 

uma ilustragao tipica. file citou, espontaneamente, os P. (92) como 

exemplo de "gente boa", com a qual mantinha estreita convivencia, 
apesar de representar alguns deles como "pretos" (na realidade, sao 

mulatos claros). Salientou que eles testemunham que "no Brasil to- 
lo mundo tem oportunidades", pois "sao socios do Joquei e isto nao 

e coisa para qualquer um". Indicou, outrossim, que aceitaria de bom 

grado ser mandado por eles: "Ai tem osP.,oJ. eoF.; sao gente de 
bem, podem ser meus chefes". "Mas, sublinhou, por essa negrada 

que anda por ai, nao". Os resultados da nossa pesquisa comprovaram, 

abundantemente, que so nesta ultima circunstancia o "preto" (ou o 
"mulato", freqiientemente descrito como "preto") encontra possibili- 

dades de mesclar-se nas rodas dos "brancos", vivendo como se fosse 
um deles e sofrendo um minimo de dissabores ou de discriminagoes 

associados a cor. 

Como excegao, o individuo deixa de ser "preto" ou "mulato" para 
muitos efeitos sociais, sendo encarado como "uma figura importante" 

ou "um grande homem". Um dos pesquisadores concluiu, em seu do- 
cumento pessoal: "hoje, e Cesarino Junior o padrao; no passado era-o 

Machado de Assis". O branco descarta a cor da situagao pessoal, e 
opera com esta para justificar seus sentimentos, atitudes e compor- 

tamentos, tanto em contactos categoricos, quanto em contactos sim- 
paticos. O convivio no lar, onde o exclusivismo e mais forte, permite 

situar bem a questao. file nao recebe, apenas, um intelectual, um 

amigo ou um parente "de cor". Mas, um Rebougas, um Teodoro Sam- 

paio ou "um sujeito formidavel", do qual podera gabar-se: "marido 
bom como ele e que desejo a voces, minhas netas, mesmo sendo pre- 

to!". Doutro lado, nas ocasioes em que o exclusivismo pode sofrer 

manipulagoes, sem arranhar-se, a situagao pessoal serve de funda- 

mento a tolerancia ocasional. Em um estudo de caso sobre a convi- 
vencia inter-racial nos bailes (93), o pesquisador chegou as seguintes 

(92) —• Trata-se de uma familia tida como de "quatrocentos anos" e rcuito 
conceituada. 

(93) — Elaborado por Renato Jardim Moreira. 
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conclusoes: "Nos bailes de clubesi "gra-finosM ou de classe media, a 

entrada de negros e vedada. 6 fato que se pode encontrar um ou outro 

mulato claro que, por assim dizer, "atravessou a linha". Mesmo as- 

sim, nao se tratando de nome conhecido e facilmente identificavel 

por todos os presentes, de pessoa, portanto, com prestigio social in- 

discutivel, os brancos acham sua presenga incomoda: ela e indice de 

que estao num lugar de "pouca classe". Sob este aspect© e bastante 

esclarecedora a entrevista que me foi dada por um diretor do clube 

X (94), na qual narrou-me o tipo de protestos causados pela presenga 

de mulatos claros. Um Leonidas, um Cesarino Jr., um Prado, sao 

identificaveis a qualquer momento e, aparecendo uma pessoa que os 

desconhega e estranhe sua presenga, podera ela receber, de qualquer 

um, imediatamente, a explicagao de quern e o personagem". Essa tec- 

nica de lidar com o negro e com o mulato como excegao, nas situagoes 

de convivencia mais intima ou exclusivista, produz tres conseqiiencias 

bem conhecidas. Primeiro, as qualidades atribuidas a tais pessoas, que 

dao fundamento ostensivo a aceitagao e ao tratamento diferencial que 

Ihes sao dispensados, raramente deixam de ter o carater de uma 

excegao, feita de modo consciente e mais on menos explicito. Segundo, 

a tolerancia dai resultante nao se transfere a outras pessoas da "mesma 

cor" nem se aplica ao "preto em geral". Portanto, ela e neutra com 

referencia as avaliagoes e aos comportamentos raciais vigentes. Ter- 

ceiro, as "pessoas de cor", que caem na categoria da excegao, enfren- 

tam uma situagao social ambigua. Nem todos os "brancos" se dispoem 

a representa-las como "negros de alma branca", "autenticas sumida- 

des", "verdadeiros personagens", "gente de bem", etc.; e muitos o fa- 

zem de forma desastrada ou contrafeita, dando origem a quiproquos 

chocantes e, por vezes, deprimentes. Na realidade, e claro a analise 

sociologica que esse tipo de aceitagao preenche uma fungao latente: 

ele visa a man ter e a preservar a distancia social existente entre os 

dois estoques raciais. Reduzindo o reconhecimento dos efeitos econo- 

micos, psico-sociais e socio-culturais da ascensao social de uma par- 

cela minima da "populagao de cor", da validade, continuidade e plena 

eficacia as avaliagoes e tratamentos discriminativos, aplicados aos 

"pretos" em geral. Por isso, a aceitagao do "negro" em termos de ex- 

cegao anima o "branco" a definir-se, ininterrupta e fatalmente, como 

o agente ativo e dominante das relagoes raciais. E introduz, na pers- 

pectiva social do segundo, uma deformagao otica inevitavel: os pou- 

cos "pretos", que sao aceitos e tratados com eqiiidade relativa, ser- 

vem de simbolo e de evidencia perenes para a subestimagao e a re- 

jeigao da grande massa dos "homens de cor". Em contrapartida, o 

(94) — Julgamos melhor omitir a identificagao. Mas, trata-se de um dos clubes 
mais importantes da "classe alta" da cidade. 
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'"negro que sobe", desejoso de desfrutar ao maximo as facilidades e as 
garantias de sua posigao social, pode empenhar-se, arduamente, na 

luta por converter-se no "preto que e uma excegao". Ve-se, assim, 

compelido a desfigurar-se material e moralmente. Tem de submeter- 

se, previamente, ao "figurino do branco". E, se isso nao bastasse, 

.precisa conformar-se aos papeis sociais ambiguos do "cavalheiro por 

excegao", em todas as circunstancias sujeito a dar provas ultra-con- 
vincentes de sua capacidade de ser, de pensar e de agir como equiva- 

lente moral do "branco,f. Em suma, condena-se a negar-se duplamente, 
como individuo e como parte de um estoque racial, para poder afir- 

mar-se socialmente (95). 

Visto isso, podemos passar, finalmente, a questao crucial: como 
^ cor e a posigao social refletem-se na determinagao do prestigio so- 

cial do negro e do mulato. A sondagem efetuada sugere que reina 

aparente confusao a respeito das consequencias sociais de ambas, 

tanto entre os "brancos", quanto entre os "negros". Primeiro, certas 

racionalizagoes difundem a opiniao de que o prestigio social do "ho- 
mem de cor" constitui uma fungao de sua situagao socio-economica. 

Assim, "brancos" e "negros" compartilham, em larga medida, do se- 

guinte principio tradicionalista: "quanto tens, quanto vales; nada tens, 

nada vales", Os "brancos" mais identificados com a ideologia da de- 
mocracia racial chegam a afirmar, como o fez um sujeito que trouxe 

a baila o referido proverbio: "Toda vez que o preto consegue ven- 

der ele ganha brancura, como diz Gilberto Freyre" (96). Na analise 

dessa percepgao verificamos que ela nao pressupoe nem a crenga 
nem a existencia de qualquer equiparagao entre as duas "ragas". 

Eis um exemplo tipico: trata-se de uma pessoa que se distinguia pelo 

ardor com que se insurgia contra "a opiniao de muita gente", de acor- 

-do com a qual "o preto & inferior ao branco". Pensava que "todas 

^s ragas sao iguais" e apontava os Estados Unidos como uma espe- 

cie de experimentum crucis, pois la "o negro pode ser doutor, medi- 
co, engenheiro, ate capitalista", o que "mostra que o preto e tao 

capaz quanto o branco. A separagao do preto e do branco foi favora- 

vel ao preto. Ele teve estimulo para progredir na vida". Manifesta- 

(95) —1 Em conjunto, os resultados desta discussao comprovam, literaimente, as 
conclusoes de Fernando Goes ("Nota sobre Brancos e Pretos na Bahia", 
artigo publicado em 6-8-1945). De acdrdo com seu ponto de vista, nao 
ocorre verdadeira aceitagao do negro culto e rico pelas classes altas. 
Ele antes suscita um sentiment© de admiragao e ve-se tratado com os 
cuidados requeridos pelas excegoes. A presente referenda foi extraida 
de um estudo de caso sobre o negro na imprensa paulistana, elaborado 
por Maria Izaura Pereira de Queiroz. 

(96) — Note-se, a pessoa em questao nao 6 intelectual, mas pracista de impor- 
tante firma, produtora de papel e papelao; descende de antiga famflia 
luso-brasileira e pertence ao nivel mais elevado da classe m6dia. 
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va-se convicto de que "dentro de um seculo, a igualdade sera 1ns- 

taurada no mundo. Nao e coisa para nos vermos. Mas ela vem. E 

inevitavel. Entao, ninguem ira separar o preto do brancoM. Quanto ao 

Brasil, entendia que "o preto forma a classe mais baixa". A partir 

da posicao social, explicava todo o drama do "negro"; "o preto esta 

numa situagao muito inferiorizada"; "nao pode progredir" e "sao 

relegados ao crime". "Quase todos os roubos e crimes sao pratica- 

dos por negros. Se os brancos saissem do meio deles, tambem nao se- 

riam coisa melhor. Por essa razao e que os brancos evitam ter rela- 

goes com os pretos. E que eles nao sao bem vistos em nossa socieda- 

de, por causa disso. Acham que preto nao presta, e desordeiro e nao 

e honesto" (97). Malgrado essa percepgao da realidade e das pers- 

pectivas futuras das relagoes raciais, asseverou, espontaneamente: 

"e justo que se considere o preto inferior ao branco. E uma coisa 

que vem de seculos. Da Africa, o que poderia sair? Nada podia sair 

de bom de la. ^les nao tern medicos, nem engenheiro, nem advogados. 

Sao todos uns barbaros". "O povo sabe disso e acha que o preto nao 

e capaz de fazer coisas que o branco sabe fazer". Portanto, mesmo 

quando reduz as diferengas aos efeitos da posigao social, o "branco" 

de orientagao mais "democratica" ainda permanece preso a um re- 

siduo de etnocentrismo insuperavel. A posigao social serve, no fun- 

do, para explicar a inferioridade do "negro", como se ela funcionas- 

se como uma ratoeira: prende-o inexoravelmente a "situagao inferior", 

num circulo vicioso perene, ja que de um "meio" como o seu "nao 

pode sair outra coisa" e a heranga cultural originaria so produziria 

"barbaros". O "negro que sobe", por sua vez, possui interesses que o 

levam a reduzir as diferengas diante do "branco" as implicagoes da 

posigao social. Contudo, ele enfrenta dificuldades em "sair da pro- 

pria pele". Ao forgar a participagao das "prerrogativas de direito", 

inerentes a sua posigao social, descobre que esta nao e tudo e que 

a cor se impoe como um fantasma real. Partindo de expectativas de 

comportamento que imputa aos "brancos" ou que deles assimila de 

fato, ele proprio julga "estranha" a sua presenga em certas situagoes 

sociais e coloca-se na condigao do "homem de cor" que nao quer ser 

confundido nem tratado como "preto". Os que sao melhor sucedidos 

nessas tentativas, apegam-se com fidelidade extrema as percepgoes e 

explicagoes dominantes entre os "brancos". Apregoam que as dife- 

rengas de tratamento ou de oportunidades sao resultantes das dife- 

rengas de posigao social e que o "preto", em ultima analise, "e cul- 

pado pela situagao existente". Especialmente os que, por uma razao 

(97) — Parte desse documento foi utilizada acima. 
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ou por outra, varam com exito as barreiras forjadas pela aceitagao se- 

letiva ou sao assimilados por parentelas brancas conceituadas — "mu- 

latos", que caem, com freqiiencia, na categoria de "mulatos claros"" 

mas sao designados como "pretos" — sustentam onde e como podem 

que, "no Brasil, quern escapa de preto e branco". Nossa investigagao 

revelou que esse principio nao e compartilhado, normalmente, nem 
pelos "brancos", nem pelos "negros". Apenas uma minoria, de um e de 

outro lado, admitem sua legitimidade. I]le e usado, porem, como tec- 

nica de ego-envolvimento e auto-identificaQao com a situa^ao de inte- 

resses e com as valores sociais da "raga" dominante. Segundo, outras 
racionalizagoes objetivam, simetricamente, a opinao oposta. Uma 

parcela da "populagao branca" acha que "existe preconceito" e que 

"esta certo". Essa percepgao, por vezes, envolve, indiretamente, con- 
seqiiencias sociais da estratificagao racial. Ela se objetiva nas rea- 

goes do tipo — "salvo raras excegoes, quando e que se ve negro ocu- 

pando posigoes elevadas? £les sao de raga inferior". Quanto ao ne- 
gro e ao mulato, e elevado o numero dos que propendem para essa 

opiniao. No piano do homem rustico, que ainda nao possui elementos 

para tomar consciencia da situagao racial, a adesao assume tons sin- 
gelos. Sirva-nos de exemplo a resposta de um empreiteiro mulato: 

"Nao adianta muito ao preto querer subir, porque fica sempre pre- 

to". Na chamada "classe media de cor", porem, as apreciagoes sao 
realistas e, ao mesmo tempo, ambivalentes e amargas. Como a inclu- 

sao no "mundo dos brancos" representa um ideal supremo, estabele- 

cem-se compromissos tacitos com a ordem racial existente. Chega- 
se a culpar o proprio "negro" — ou por nao saber ajustar-se as ex- 

pectativas de comportamento consagradas socialmente (o que sig- 
nifica, em varios sentidos, pelos "brancos", como "raga dominante"); 

ou porque ele seria "demasiado sensivel", "choramingas" e "revolta- 
do demais". Mas, experiencias concretas provocam cicatrizes indis- 

fargaveis e incuraveis. As mesmas pessoas, que advogam semelhantes 

pontos de vista, admitem contraditoriamente que "a cor e uma bar- 

reira" e que ela "exclui o negro de prerrogativas a que tern direito 
por sua situagao economica e social". Desse modo, o "negro culto", 

"educado" e "rico" torna-se porta-voz de explicagoes que retomam 

a tematica desmascaradora dos movimentos reivindicatorios. Sen- 
tindo-se repelido e humilhado, em suas tentativas de aproximagao, 

condena "o preconceito do branco", identificando-o como "manobras 

de bastidores" e vendo nele "medo da inteligencia do negro". As con- 

tradigoes inerentes a semelhante ambivalencia de atitudes e de ava- 
liagoes nao impedem a dolorosa certeza de que "o negro fica de lado 

por causa da cor" ou de que "nada Ihe adianta ser inteligente, ter 

carater e possuir posigao social". 
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Essa variedade de percepgoes e de avaliagoes deflui, natural- 

mente, da extrema variedade das situagoes de contacto racial. De 

fato, em dadas circunstancias, a posigao neutraliza a cor em muitos 

efeitos sociais. E o que se da nos casos em que os "individuos de 

cor" sao assimilados por parentelas brancas importantes; ou em que 

sao aceitos em carater excepcional; ou em que contam, em primeiro 

lugar, formalidades convencionais (98). Em determinadas circuns- 

tancias, doutro lado, a posigao social e solapada e ate neutralizada 

pela cor. O advogado "preto" pode ser tornado por um continuo ou. 

mesmo, barrado na porta de uma boate, apesar de ter dinheiro, de 

apresentar-se bem vestido e de estar em companhia de "brancos res- 

peitaveis". No entanto, o que importa sao as gradagoes. Enquanto as 

corregoes introduzidas por via da posigao social apenas beneficiam 

individuos isolados e, com freqiiencia, em esferas circunscritas de 

interagao social, as limitagoes decorrentes da cor possuem vigencia 

universal. Na verdade, o negro e o mulato estao expostos, normal- 

mente, a uma perda real de prestigio social, como se os niveis de 

classificagao da sociedade global nao tivessem plena eficacia para 

eles. A cor aparece, a um tempo, como marca racial e como simbolo 

de estatus. Por isso, ela serve, inextricavelmente. para identificar o 

negro e o mulato como categoria racial (como "preto") e como cate- 

goria social (como "a classe mais baixa"). Contudo, as coisas se pas- 

sam de tal maneira, que a primeira categoria pode obliterar ou nao a 

segunda, de acordo com as disposigoes psico-sociais e morais do agen- 

te "branco". O "negro que sobe" p5e em cheque essa equivalencia 

de categorias e os subterfugios em que ela se sustenta. Todavia, co- 

mo os diferentes niveis sociais nao estao saturados nas mesmas pro- 

porgoes por negros e mulatos, o "branco" pode ignorar esse fato e agir 

segundo praticas convencionais, que Ihe facultam uma arbitrariedade 

elastica no tratamento do "preto". fele tanto pode deixar de "tratar 

como preto" um "individuo de cor" pertencente a uma categoria so- 

cial inferior a sua, quanto pode "tratar como preto" um "individuo 

de cor" do mesmo nivel social ou de nivel social superior ao seu. 

As mudangas estruturais, que poem em jogo a estratificagao racial 

da sociedade inclusiva, ainda nao foram tao longe a ponto de su- 

primirem o paralelismo entre "raga" e "posigao social infima", que 

se estabeleceu, no passado, com referencia ao "homem de cor", fisse 

paralelismo nao so persiste, atenuado, na sociedade de classes. Con- 

tinua a ser manipulado, arbitrariamente, pelo "branco", em fungao 

<98) — E' o que sucede em situagoes reguladas atraves de contactos categdri- 
cos. Mesmo o branco que "procura evitar relagoes com pessoas de c6r", 
nessas situagoes sente-se obrigado a tratd-las "com respeito devido k sua 
posigao", aceitando tais "contrariedades" com a filosofia "sao ossos do 
oficio". 
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de seus sentimentos e de suas conveniencias pessoais, bem como de 

seus interesses e valores sociais. 

A luz dessas conclusoes e inevitavel que se tenha de reconhecer 

duas realidades palpaveis, Em primeiro lugar, a cor interfere nega- 

tivamente no processo de ascensao social do negro e do mulato. E-Ihes 

dificil usufruir, em condigoes de eqiiidade para com o "branco", a 

soma de prestlgio social inerente as posigoes sociais que logram con- 

quistar na ordem social competitiva. Em segundo lugar, o "branco?, 

continua a defender, em regra inconscientemente mas por vezes cons- 
cientemente, certa disparidade social entre os dois estoques raciais. Por- 

tanto, o velho paralelismo entre "raga" e "posigao social infima", em se 

tratando do negro e do mulato, ainda possui significagao para uma 

parte da "populagao branca". Como veiculo para a preservagao da 

distancia social entre os dois estoques "raciais", perpetua-se porque 

e valorizado socialmente. O "branco" reluta em encarar e em rece- 
ber o "negro" como um parceiro e como um igual na ordem social 

competitiva, mesmo quando ele atinge seu nivel social. Sem que se 

manifeste qualquer temor generalizado diante dos riscos reais ou 
potenciais da competigao com o "preto" (99), ha uma resistencia bem 

definida a sua incorporagao em bloco e ex-abmpto a essa ordem so- 

cial. Ao solapar ou ao aluir o prestigio social a que fagam jus os 

"individuos de cor" em ascensao, nao se impede a absorgao gradati- 

va e necessariamente lenta dos "mais capazes" dentre eles; retarda- 

se indefinidamente, porem, a instauragao de uma eqiiidade perfeita 

nas relagoes dos dois estoques "raciais". 

Se essas conclusoes forem validas, poderemos estabelecer dois 
pontos essenciais. De um lado, em vista da situagao de interesses e 

dos valores sociais do estoque "racial" branco — os quais definem, 

por sua vez, a propria configuragao e a legitimidade da ordem social 

vigente — a cor (e nao a posigao social) adquire significagao especial 
nos ajustamentos raciais. Se ela fosse neutralizada (ou se se tomas- 

se socialmente inoperante, por qualquer motivo), o paralelismo entre 
"preto" e "condigao social inferior" estaria fatalmente condenado e, 

com ele, a forma existente de dominagao "racial". De outro lado, 
em termos da perspectiva do estoque racial "negro", inversamente, 

a posigao social possui significagao especial: 1.°) como criterio para 
ampliar os graus de participagao dos interesses e valores sociais con- 

sagrados pela sociedade competitiva; 2.°) como fonte de corregao 

progressiva e de provavel supressao final das injungoes limitativas, 
decorrentes da cor e de sua utilizagao como "marca racial" e como 

^indice de classificagao social". A fixagao desses dois pontos e ver- 

(99) — Ao contrdrio, pois, do que supoem, em regra, os proprios "negros que 
sobem". 
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dadeiramente crucial. Atraves deles, percebe-se claramente que o 

"branco" nao luta contra o "negro" de modo direto, pessoal e conscien- 

te; que ele nao consegue aceitar plenamente o principio segundo o qual 

a sociedade aberta pressupoe igualdade social entre estoques "raciais" 

distintos; e que se orienta, em sentido amplo, como agente de con- 

servantismo socio-cultural. O "negro" (100), por sua vez, tambem 

nao luta de forma direta, pessoal e consciente contra o "branco"; 

encara a sociedade aberta como sendo igualitaria tanto social, quan~ 

to racialmente; e orienta-se, em sentido amplo, como agente de ino- 

vagao socio-cultural, propenso a aceitar a dominagao do "branco", 

mas de acordo com os modelos ideais de relagoes sociais da sociedade 

competitiva. Em suma, voltamos de novo aos problemas sociologi- 

cos de dinamica social numa sociedade multi-racial. Ao negar ao "ne- 

gro que sobe" pela eqiiidade na fruigao do seu prestigio social, o 

"branco" empenha-se, de fato, na preservagao da distancia social exis- 

tente entre os dois estoques "raciais". Sem desejar esse papel his- 

torico, converte-se em fator humano da demora cultural na esfera 

das relagoes raciais, estimulando a corrupgao da ordem social com- 

petitiva no que tan^e as relagoes raciais. Ao lutar pela fruigao ma- 

xima do prestigio social adquirido, o "negro que sobe" envolve-se, 

de fato, no solapamento e na neutralizagao da distancia social exis- 

tente entre os dois estoques "raciais". Sem ter consciencia e sem 

dispor de condigoes objetivas para desempenhar esse papel histo- 

rico, transforma-se em fator humano da modernizagao da ordem so- 

cial competitiva (na esfera das relagoes raciais) e da eliminagao pro- 

gressiva de inconsistencias socio-culturais que ameagam o seu pa- 

drao normal de integragao e de desenvolvimento. 

Essas razoes evidenciam quao importantes sao, para o negro e o 

mulato, as tecnicas sociais que Ihes permitem desfrutar, conservar 

ou melhorar as posigoes sociais conquistadas (101). Tais tecnicas 
equivalem a verdadeiras armas de defesa e de ataque, nas batalhas 

ingratas e obscuras em que "o negro que sobe" joga, diuturnamente, 

sua auto-afirmagao social. Nos limites desta exposigao, pensamos 

que seria suficiente considerar, apenas, os aspectos mais relevantes 

dessas tecnicas, nos diferentes pianos em que elas podem ser mobi- 

lizadas para "subir de estatus", para "impor o estatus" e para "osten- 

tar o estatus". 

As tecnicas sociais, empregadas pelo negro e pelo mulato para 

"melhorar de posigao" (portanto, para ascender de estatus), sao, em 

regra, tomadas por imitagao nas relagoes com os "brancos". Elas 

(100) —• O "negro" em ascensao social, naturalmente. 
<101) — Passamos a discutir, naturalmente, o terceiro tdpico a ser analisado nes 

ta exposigao (cf. acima, p. 440). 
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traduzem, psicologica, cultural e socialmente, os progresses realiza- 
dos pelo "negro" na participagao da ordem social competitiva. Os 

resultados de nossa investigagao indicam que esses progressos gra- 

vitam em torno de certos focos centrais. Levando-se em conta a 

concentragao das respostas ou a convergencia de atitudes manifes- 

tas, reveladas nos documentos pessoais obtidos atraves de entrevistas, 

historias de vida e reunioes em grupo, a seguinte sistematizagao ofe- 

rece-nos uma ideia de como se ordenavam esses focos por ocasiao do 

levantamento basico (em 1951). Primeiro, a valorizagao (poder-se-ia 
falar, raesrao, em super-valorizagao) da "instrugao" como fator de 

integragao socio-economica e de competigao com os "brancos". Em- 
bora extensa parcela da "populagao de cor" permanega neutra ou 

confusa com referencia a importancia pratica da "instrugao", os grupos 
em mobilidade vertical (ou com anseios de mobilidade vertical) carac- 

terizam-se pela propensao a valorizar a escola e a aprendizagem escolar 

como um "bem supremo" e uma especie de "abre-te sesamo" da socie- 

dade moderna. Nesses circulos, ha impressionante acordo quanto ao fa- 

to de que "a instrugao e o verdadeiro problema para os negros". Con- 

dena-se a evitagao ou o abandono premature das escolas; atribui-se 

a "falta de instrugao" o malogro do "negro" na luta pelos "melhores 

empregos" e a persistencia das avaliagoes restritivas dos "brancos"; 
e ha forte tendencia a encarar-se "o nivel extremamente baixo de 

instrugao" como "a verdadeira causa" da deterioragao dos padroes 

materiais e morais de existencia, imperantes no "meio negro". Al- 

guns, chegam ao extremo de explicar a frustragao dos movimentos 

reivindicatorios atraves desse fator: "A Frente Negra comegou bem. 

Mas eles fracassaram, porque nao deram a devida atengao ao pro- 

blema da instrugao, que e o mais importante de todos, para o negro". 

Doutro lado, estabeleceu-se a convicgao, bastante generalizada, de 

que a instrugao e a unica via que pode dar ao "negro" a consciencia 

exata do seu "valor". Somente ela poderia oferecer-lhe, pois, os re- 

cursos para combater "o complexo de inferioridade" e para agir de 

acordo com suas conveniencias ou interesses mais profundos. Por 
fim, os exitos na esfera da instrugao (especialmente no nivel do en- 

sino superior) sao representados e avaliados como indices de igual- 
dade racial. Mes serviriam tanto para "mostrar aos brancos que [os 

pretos] sao iguais em tudo, so na cor que nao", quanto para impelir 

o "negro a ter orgulho da sua cor" (ou da "raga"). A escola e defi- 

nida socialmente, portanto, como veiculo de ascensao social: o meio 

por excelencia para abolir as diferengas sociais entre os dois esto- 

ques "raciais" — para "o negro aprender a fazer tudo o que o branco 
faz" e para que ele "se torne gente". Nesse sentido, o seguinte dialo- 

go, entre um negro idoso e uma jovem mulata, e deveras ilustrativo: 
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— "O que esta fazendo? 

— "Estou estudando datilografia". 

— "Que datilografia, nada! V,a para um ginasio e se forme. 

Depois, faga um curso superior. Isso sim e estudar com proveito. 

Como voce pode ser datilografa sem saber nada?" 

— "Eu gostaria. Mas leva muito tempo". 

— "Que level Isso que voce esta fazendo e que nao leva a na- 

da. Os nossos irmaos brancos nao fazem assim. Desse modo nos nun- 

ca chegaremos onde eles estao!" (102). Segundo, a super-valorizagao 

da instrugao corresponde, nos mesmos circulos, um empenho obsti- 

nado em estudar. Esta claro que esse empenho e mais intenso nas 

geragoes ascendentes; porem, mesmo entre os adultos ha quern com- 

bine, com relativa frequencia, o trabalho com o estudo noturno. Os 

que "tern mais sorte" na competigao ocupacional, ao "trocarem de 

emprego" passam, por vezes, para cursos de niveis mais elevados. 

Alguns, "colecionam diplomas", formando-se em varies cursos tecni- 

cos ou em dois e ate em tres cursos superiores (103). Ao aumentar 

a taxa e a variedade da escolariagao no seio da "populagao de cor", 

criam-se novas "tradigoes". Os pais se acostumam com a ideia de 

"mandar os filhos para a escola", chegando a achar que "tern obriga- 

gao" de garantir-lhes "pelo menos o primario"; os menores as vezes 

resistem a "ir a escola", apontando os atritos com os colegas e a "ma 

vontade da professora" como razoes suficientes, mas tambem aca- 

bam cedendo a pressao dos pais e "se acostumando com a escola"; os 

jovens, ainda que julguem "muito aborrecido estudar" e avaliem os 

cursos com certo desanimo, por serem "muito demorados" ou "mui- 

to puxados", inculcam-se a "obrigagao de ir ate o fim", sustentando 

que disso "depende o seu futuro". Prevalece a ilusao, ingenua mas 

construtiva, de que so assim se "vence na vida". Por isso, o numero 

dos que fazem sacrificios penosos para "aprender um oficio", para 
"tirar um diploma" ou para "ser doutor" eleva-se crescentemente, 

dia a dia. Terceiro, a consolidagao da "familia negra" faz com que 

certos mecanismos de solidariedade domestica produzam efeitos po- 

sitives sobre as possibilidades de mobilidade social vertical das ge- 

(102) — Note-se que o dialogo focalizado abrangia um interlocutor velho e ou- 
tro jovem. Nas geragoes ascendentes da "populagao de cor" nao se atri- 
bui valor unilateral ao ensino superior, como nas geragoes velhas. Os 
componentes das primeiras dao preferencia as escolas profissionais e ao 
ensino t^cnico. Depois, se forem bem sucedidos, arranjando empregos 
que permitam estudar, "tentam os cursos superiores", sustentando-se pe- 
lo trabalho. 

(103) — Isto € mais comnm entre os mulatos, que entre os negros. Essa pro- 
pensao pode ser explicada tanto pela ansia de "acumular prestigio", 
quanto pela relativa falta de oportunidades satisfatdrias, a qual esti- 
mula, naturalmente, a "tentar a sorte" era outros campos. 
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raffoes ascendentes. O pai que "tem uma profissao" e "uma renda 

garantida" volta-se com novo espirito para uos problemas dos filhos". 
Desse ^ngulo, o aumento da escolarizagao associa-se as alteragoes na 

organizagao da familia e as conseqilencias que elas produzem nas 

relagoes das geragoes. Embora tais processes nao oferegam a "popula- 
gao de cor" um teto competitivo equivalente ao das familias imigran- 

tes no comego do seculo, e evldente que a parcela dessa populagao 
que "es.ta subindo" ja consegue oferecer aos menores e aos jovens 

um ponto de partida quase analogo ao dos menores e jovens "bran- 

cos" da mesma categoria social. Alguns, alem da instrugao, contam 

com pequeno peculio para "comegar a vida" e chegam a ganhar mo- 

radia propria na epoca do casamento. Essa situagao reflete-se tam- 

bem na "familia incompleta". A luz de semelhantes exemplos, al- 

gumas "maes solteiras" fazem sacrificios inconcebiveis para "manter 

o filho nos estudos" (104). As "familias negras integradas", mas ex- 

tremamente pobres, procuram compartilhar, como podem, dessa ten- 
dencia. Ou "todos se sacrificam" para que determinado irmao estude; 

ou "o pai se vira", para atingir esse objetivo (105). Em suma, as ten- 

dencias de integragao da "familia negra" modificam aos poucos o 

cenario descrito no capitulo 2, difundindo a consciencia de que a so- 

lidariedade domestica constitui um fator essencial na luta para "me- 
Ihorar de vida". Quarto, essas evidencias demonstram, ainda, que a 

consolidagao da "familia negra" tende a suscitar e a tornar rotineiros 
comportamentos cooperativos altamente favoraveis a mobilidade so- 

cial vertical. O que importa nao e que o "pai" e a "m5e" ou o "irmao" 

e a "irma" se sacrifiquem para que determinado membro da familia 

estude. Mas, que o sacrificio seja feito de forma intencional e conce- 

bido como uma "obrigagSo" minima. Assim, a cooperagao entre as 
geragoes, atraves do grupo domestico, e mobilizada efetivamente co- 

mo tecnica de ascensao social. O beneficiado (quando a situagSo im- 

pede que todos aproveitem por igual das oportunidades), em regra, 

pertence ao sexo masculino, pois se considera que "e importante ter 

um homem de influencia na familia". Quinto, nesse quadro, o indi- 

vidualismo predatorio, que animava a tosca filosofia do "cada um por 

si e Deus por todos" e do "com tanto que eu esteja bem, os outros 

(104) — Note-se que, temendo os riscos de "nao poder educar os filhos", muitas 
refreiam, deliberadamente, as aventuras fora do casamento ou adotam 
prdticas anti-concepcionais. 

(105) —• Chegamos a registrar um caso impressionante. O chefe da familia man- 
tinha tres empregos (um pela manha, como entregador de jornais; ou- 
tro a tarde, como servente de servieo publico; e outro a noite, como 
faxineiro de banco). Com esse ganho, e fazendo extrema economia nos 
demais gastos, conseguiu formar o filho mais velho em medicina e duas 
filhas como professdras. Na ocasiao da pesquisa, a ultima filha fre- 
quentava o gln^sio. 
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que se danem", cede progress!vamente lugar ao complexo padrao 

de individualismo inerente a ordem social competitiva. O indivfduo 

passa a compreender-se como uma parte do todo e, ao mesmo tem- 

po, como uma unidade autonoma. Essa compulsao torna-se uma t6c- 

nica social importante por dois motives. De um lado, porque libera 

o "negro" da propensao a "esperar a sua vez" como uma dadiva do 

"branco". De outro, porque demonstra que os fins egoisticos exi- 

gem um suporte e uma relagao de natureza material e moral, entre 

o individuo e a famllia. Dai a import^ncia dinamica dessa compulsao 

para ajustar o "negro" ao clima associativo imperante numa socieda- 

de de massas e a compreensao tanto dos aspectos negatives, quanto 

dos aspectos positives do individualismo. Em conseqiiencia, propaga- 

se uma visao da realidade que leva o "homem de cor" em ascensao 

a procurar, racionalmente, pontos de apoio e de auto-protegao na 

ardua competigao por posigao e por prestigio sociais. Sexto, a mobili- 

dade ocupacional aparece, nesse contexto, como um expediente cons- 

trutivo e de rotina. O objetivo final vem a ser, invariavelmente, a 

conquista de uma posigao mais vantajosa no fluxo da renda e, por- 

tanto, "mais segura". No entanto, nas opgoes concretas o ganho ime- 

diato as vezes conta em segundo lugar. Adquirem maior significa- 

gao "as oportunidades oferecidas pelo emprego", a longo termo, na 

realizagao das ambigoes de carreira dos individuos. A estabilidade, 

os direitos adquiridos, as "obrigagoes" ou a "amizade" para com os 

patroes sao negligenciados ou postos numa prudente posigao secun- 

daria. O "negro que sobe" adere, assim, a mentalidade tipica do agen- 

te de trabalho numa economia competitiva. file "desafia a sorte" 

para "encontrar a sua vez", pois sabe que a unica fonte de poupanga 

que possui consiste em sua capacidade de trabalho. Me so deixa de 

acalentar inquietagoes, voltadas para a "melhoria de emprego", ou 

quando "se desilude" ou quando alcanga "o lugar que pretendia". 

De qualquer modo, a mobilidade ocupacional entra em linha de con- 

ta, conscientemente, como tecnica de ascensao social. 

A esse rol, seria precise agregar outras tecnicas, exploradas so- 

cialmente de forma mais ou menos intencional. A tendencia a es- 

colha realista das profissoes e uma delas. A compreensao de que o 

trabalho dignifica o homem, independentemente da renda ou do pres- 

tigio que proporcione, e de que o "homem capaz melhora de profis- 
sao" difundiram a propensao a aceitar sem amargura oportunidades 

iniciais bem modestas. As historias de vida e as entrevistas mostra- 

ram-nos como individuos "bem preparados" (alguns com cursos es- 

peciais) nao titubearam em "comegar da vassoura" ou como ser- 

ventes. Sabiam que "nao adiantava esbravejar contra o preconceito*. 

Depois, nas situagoes de trabalho, procuraram evidenciar suas "pos- 
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sibilidades", alcangando mais tarde ocupacoes melhores ou os postos 

a que faziam jus. Alem disso, o primeiro emprego tende a ser repre- 

sentado como o primeiro patamar de uma escada. Aquele que ira 

permitir galgar outros degraus, dependendo da "capacidade" (inclu- 

sive para aprender novas aptidoes), da "sorte" e da "protegao" do 

individuo. E curioso como essas disposigoeS se generalizam. Os re- 
sultados de um questionario mostraram que as escolhas de profis- 

soes ideais (malgrado a grande dispersao das preferencias), enca- 

minham-se na diregao de ocupagoes acessiveis. Pela intensidade das 

respostas, as profissoes ideais preferidas pelos homens sao a de mo- 

torista e de mecanico, vindo em seguida, segundo proporgoes tres 

vezes inferiores, a de medico, comerciario e advogado; e, pelas mu- 

iheres, a de escrituraria e a de costureira, vindo em seguida, se- 

gundo proporgoes quatro vezes inferiores, a de enfermeira, profes- 

sora e artista. Nas entrevistas, notamos a mesma constante. Os pais 
e as maes que podiam assegurar instrugao aos filhos, preocupavam- 

se em anima-los a fazer escolhas ocupacionais realistas; quanto aos 
primeiros empregos, estimulavam escolhas que pareciam combinar 
oportunidades iniciais faceis a perspectivas promissoras. Outras tec- 

nicas, que tambem merecem ser mencionadas: 1.°) a valorizagao po- 

sitiva do trabalho — o "negro que sobe" assimila rapidamente as 

representagoes e avaliagoes do trabalho inerente ao sistema de pro- 

dugao capitalista, o que Ihe da novas possibilidades de competir com 

o "branco" e de tomar decisoes que Ihe permitem "melhorar de vi- 

da"; 2.°) a formagao e a difusao de habitos arduos de poupanga — a 

preocupagao de "formar um pe de meia" ou de "constituir um pe- 

culio" e de aplica-los judiciosamente nao so ganha alento, mas passa 

a ser estimada e utilizada como uma tecnica de ascensao socio-econo- 

mica (grosso modo, de maneira comparavel a dos imigrantes no ini- 

cio do seculo, embora em condigoes mais precarias e dificeis); 3.°) 

a propensao a identificar-se, material e moralmente, como "pessoa" 

e como "cidadao", com o "branco" — ao assimilar as tecnicas sociais 

mencionadas, com as atitudes, os comportamentos e os valores so- 

ciais correspondentes, o negro e o mulato projetam-se emocional e 

logicamente, no seio da ordem social competitiva; por isso, essa pro- 

pensao reflete-se, em escala maior ou menor, em todas as tentativas 

deliberadas de aproveitamento concrete das oportunidades acessi- 

veis de ascensao social; 4.°) a cooperagao com o "branco" — em certos 

fins, seria impraticavel ou sumamente dificil lograr exito sem apoio 

em representantes da "raga dominante"; a assimilagao previa de mo- 

dos de ser, de pensar e de agir, consagrados pela civilizagao urbana, 

permite estabelecer a associagao com o "branco" em bases eqiiitativas, 
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o que faz com que a cooperagao inter-racial (e nao a "protegao do 

branco") assuma o carater de expediente de ascensao sociail (106). 

Essas tecnicas sociais traduzem a feigao modema do estilo de vida 

emergente no "meio negro". Ainda ha, no entanto, pontos de con- 

tacto mais ou menos estreitos com o passado. For isso, tambem de- 

paramos com "pessoas de cor" que exploram expedientes obsoletos 

para "melhorar de vida". Em tais casos, predomina a preocupagao de 

conseguir a "protegao do branco" ao sabor do velho estilo paternalis- 

ta. Ao que parece, nesta conexao conta uma especie de temor racial, 

bem compreensivel na situagao economica, social e cultural do "ne- 

gro". Representando-se os "brancos" como "raga dominante", o ne- 

gro e o mulato sao compelidos a crer que as decisoes capitais (mes- 

mo em se tratando do destine de suas pessoas) nao estao em suas 

maos. Gragas a essa convicgao, imputam ao "branco" a tarefa de 

reconhecer e o poder de decidir, socialmente, como aproveitar o "va- 

lor do preto". Formou-se, assim, uma conexao de sentido para a "re- 

lagao de protegao", que e altamente dubia e coloca o "negro" em 

estado de heteronomia social permanente em face do "branco". En- 

tre os "negros que sobem", sempre se encontra um ou outro que se 

beneficia dessa vinculagao com "brancos importantes". Como se 

ainda estivessemos no passado, eles funcionam como "cartuchos", 

como "quebra-galhos" e como "padrinhos", sendo uteis para reforgar 

a consecugao de objetivos seguramente cor^cretizaveis por outros 

meios. Nao obstante, o expediente ao "protetor branco" pode possuir 

grande importancia em dois extremes. O "negro" mais ou menos 

rustico, que nao possui condigoes para "tomar pe" na vida da cidade. 

com freqiiencia depende dele para conquistar um "emprego certo", 

relativamente vantajosa. O "preto culto", cuja carreira subsista mais 

ou menos atipica em face dos requisites da ordem social competitiva, 

tambem e dependente desse trafico de influencias, quer se empregue 

na burocracia piiblica, quer trabalhe em escritorios ou firmas parti- 

culares. Ambos tendem a valorizar as oportunidades de trabalho ofe- 

recidas pelo funcionalismo e projetam suas lealdades na diregao do 

"protetor branco". Os que se identificam mais com a situagao de 

inter§sses da "raga" dominante chegam a afirmar-se, socialmente, atra-5 

ves de um estatus simbolico e ficticio. Nao tra'gam a sua importancia 

pela situagao socio-economica real, mas pelo numero e qualidade 

das ligagoes com "brancos de projegao social", fisse expediente de 

(106) —• As alternativas nesse sentido sao tao raras, que so registramos um caso 
dessa especie (j^ mencionado acima: o do dentista mulato, que montou 
uma clinica de parceria com um medico branco). No entanto, temos co- 
nhecimento de alguns casos an^Iogos, principalmente no com^rcio a ya- 
rejo e em escritdrio de servigos de contabilidade. 
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ascensao social possui varies inconvenientes. Aqui, interessa-nos es- 

pecialmente, suas interferencias na continuidade do processo de as- 

censao social. O individuo fica, material e moralmente, preso a pes- 

soa, aos interesses e aos valores do "protetor". Perde, em outras pa- 

lavras, parcial ou totalmente, a liberdade para agir e tomar decisoes 

de acordo com os requisites da ordem social competitiva. O que faz 
com que o expediente seja utii na fase inicial da carreira ou sob a 

condigao do "protegido" poder libertar-se, no momento oportuno, de 
uma tutelagem inibidora. Tres cases diversos, de um funcionario 

publico, de um contador e de um advogado, evidenciaram que se 

aquele "nao souber se defender", o expediente se converte em au- 

tentica ratoeira, condenando-o, fatalmente, a "ficar marcando passo" 

Por ultimo, seria preciso focalizar outros aspectos das tecnicas 
para "melhorar de vida", que nao cabem nas alternativas arroladas, 

Como a cor e um simbolo indefectivel de posig5o social, o casamento 

inter-racial (107) contem uma valvula de suplementagao de presti- 
gio relativamente explorada. Na verdade, a "melhoria de estatus" 

processa-se, anteriormente, por outros meios. Contudo, pelo consenso 

dos dois estoques "raciais", o casamento do homem "negro" com 

mulher "branca" e, vice-versa, da mulher "negra" com o homem 
"branco" constitui uma evidencia irretorquivel da referida "melho- 

ria". O conjuge "beneficiado" seria o "preto" e ele proprio acha que 
esta contribuindo para "depurar a raga" e participando de vantagens 

morais (aparentemente de natureza estamental), advindas da con- 

digao social da "raga" branca. Alem disso, e preciso que se consi- 

dere certas concepgoes peculiares ao proprio "negro" do que signi- 
fica "melhorar de vida". Primeiro, para um grande numero de "pes- 
soas de cor", "subir" equivale a afastar-se, fisica. psicologica, so- 

cial e moralmente do "meio negro". Como a diferenciagao social da 

"populagao de cor" e recente, o "meio negro" ainda se confunde 

com dependencia economica, desorganizagao social e desmoralizagao. 

A evitagao do contact© com o "negro" — principalmente com aque- 

le que se identifica pela imagem exterior que o "branco" criou 
do "preto" — vem a ser uma tecnica tortuosa mas indispensavel para 

firmar e resguardar uma "posigao" em vias de consolidagao. O me- 
do de "perder prestigio" pela identificagSo real ou suposta com o 
"preto" forja, assim, um isolamento suigeneris, que impele o "ho- 

mem de cor" em ascensao a agregar-se, socialmente, segundo concep- 

goes estamentais, que nao tern mais vigencia na sociedade inclusiva. 

file se torna mais exclusivista que o "branco" de categoria social 
equivalent© e defende, com unhas e dentes, as polaridades "aristo- 

<107) — Como tamb6m o namdro, o noivado e o amasiamento inter-raciais. 
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craticas" de sua posigao social.- Por singular que seja dsse comporta- 

mento, de teor nitidamente compensatorio, ele possui compreensivel 

importancia subjetiva. Gragas a ele, uma congerie de pessoas, que 

mal se conhecem e estao moralmente desunidas entre si, que se sen- 

tem, alem disso, "desprestigiadas por causa da cor", identificam-se 

exteriormente como parte de uma elite seleta, rigorosa e relativamente 

fechada. Isso quer dizer que, da perspectiva do "negro que sobe", a 

evitagao do "negro pe rapado", a separagao do "antigo ambiente" e 

o exclusivismo "aristocratico" servem para tomar nitidas certas dis- 

tingoes incipientes, caracteristicas de uma "classe que nasce" (108). 

A tecnica em questao poe em jogo novos simbolos sociais, de auto- 

afirmagao do "negro", dando animo e seguranga a pessoas ansiosas 

por prestigio e frustradas. Segundo, para "subir" o "homem de cor" 

tambem precisa ser aceito, de uma forma ou de outra, pelos "brancos" 

com os quais interage socialmente (como "colega", "empregado", 

"subordinado", "chefe", "amigo", "conhecido", "vizinho", etc.). Nes- 

sa esfera, ganham realidade certos procedimentos, invisiveis para os 

"brancos", mas que constituem a dimensao mais amarga e deprimen- 

te do "negro que sobe" aos olhos dos antigos lideres e seguidores 

dos movimentos reivindicatorios. As tarefas sem fim, concentradas 

em torno do objetivo de neutralizar, com relagao a propria pessoa ou 

a sua familia, as marcas e os efeitos da estereotipagao negativa. Sao 

tarefas penosas, que satisfazem a necessidade de mostrar que se tra- 

ta de "preto so na cor" ou de "preto em boa situagao economica e de 

posigao social". Ao atender essa necessidade, os sujeitos das agoea 

encaram seus propositos e os ajustamentos deles decorrentes como 

naturals. O "negro rustico" e o "negro consciente" ou "independen- 

te" verberam-nos, porem, com indignagao. Um, por julga-los "meti- 

dos a branco"; outro, porque ve em tudo isso "uma vergonha (ou uma 

desmoralizagao) para a raga". No entanto, semelhantes tecnicas so- 

ciais criam uma ilusao e abrem novas vias de auto-afirmagao para o 

"negro". Sem diivida, elas sao alimentadas por uma filosofia especial 

de "parvenu". Mas, quern e culpado dessa situagao? O "negro que 

sobe" nao a criou e, se dependesse de seus anseios pessoals, ela nao 

existiria. Por isso, para "melhorar de vida" nao tern outro remedio 

senao amparar-se em simetrias sociais ambiguas, dolorosas e humi- 

Ihantes, mas que rendem juros. Elas Ihe dao a sensagao de que esta 

escapando a um destino que parecia inelutavel, enfim, que o "preto" 

pode fugir, socialmente, ao "rebaixamento" provocado por sua cor. 

(108) —< Sobre o assunto, veja-se R. Bastide, Sociologie du Bresil. I   Naissance 
d'une Classe Sociale, la classe moyene; II —. De la Caste a la classe. 
Centre de Documentation Universitaire da University de Paris, s. d.', 
passim, onde vem descritos os resultados das descobertas de nossa i«- 
vestigagao. 
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A essas tecnicas, que sao o produto de um mundo social que nao 

reconhece senao parcialmente o sentido da eqiiidade e da piedade 

nas relagoes humanas, correspondem tecnicas peculiares de imposi- 

gao do estatus adquirido, A ambigiiidade e a inseguranga, que nas- 

cem do duplo sistema de referencia e de avaliagao (o da cor e o da 

posigao social, mesclados inextricavelmente em muitos efeitos socie- 
tarios), fazem com que a imposigao do estatus seja algo sumamente 

dificil, penoso e incerto para o negro e o mulato. A documentagao 

coligida demonstrou que ainda persistem e prevalecem duas orienta- 
goes de ajustamento tipicas, construidas no passado longinquo. Uma, 

que se conformava pelas expectativas de tratamento reciproco do 

"branco", como e enquanto "raga" dominante; outra, que respondia 
ao ressentimento produzido pela escravidao e, ainda mais, pelas frus- 

tragoes de uma liberdade que nao transmutava o liberto em homem 

livre. Os entre-choques dessas duas orientagoes com a ordem social 

competitiva, com as quais ambas sao incompativeis em termos de 

pre-requisitos normais, conferiram-lhes certa vigencia radical. As- 
sim, deparamos com o "negro" de comportamento maneiroso, suave 

e afavel; e com o seu antipoda, de comportamento duro, acintoso e 

chocante. Seria inutil apelar, aqui, para explicagoes sociologicas uni- 

laterais. As duas orientagoes prendem-se a ressentimentos e a frus- 

tragoes insanaveis. Apenas, reagem ao mesmo pano de fundo atra- 

ves de exteriorizagoes diferentes. Parece fora de duvida que um 

amadurecimento psico-social maior e um ego-envolvimento mais pro- 

fundo nas formas estabelecidas de vida social oferecenx ao "negro" 

certa habilidade para explorar as ambigiiidades da situagao racial 

brasileira e, em particular, para desfrutar as perplexidades dos "bran- 
cos" no tocante as suas relagoes com os "pretos". Entretanto, as di- 

ferengas dos dois tipos de reagao parecem ser meramente de grau, o 
mesmo ocorrendo com a especie de protegao ou de seguranga que ca- 

da um deles confere. 

Os dados que permitem focalizar as duas orientagoes no presen- 

te sugerem que elas se manifestam em proporgoes comparaveis. Da- 

da a intolerancia tradicional do "branco" a atitudes e comportamen- 
tos ostensivamente rigidos e afrontosos do "negro", e de presumir-se 

que a ordem social competitiva seja responsavel pela quase equipa- 

ragao dos dois mecanismos reativos. Doutro lado, ha razoes para su- 
por-se que a maior rigidez relativa do comportamento ostensivo do 

"negro" constitua um fenomeno de transigao. Sua classificagao na or- 

dem social competitiva processou-se de forma tardia e precipitada. 

Ela se deu com grande atraso e, ao mesmo tempo, em condigoes que 

n5o Ihe asseguraram uma socializagao adequada as situagoes de con- 

vivencia social a serem enfrentadas. Algo analogo sucedeu entre os 
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wbrancos", tanto nas relacoes deles entre si, quanto em suas relagoes 

com o negro e o mulato. Contudo, a barreira da cor so se aplicou a 

estes ultimos. Por isso, eles tiveram de suportar, em tensao extrema, 

o impacto das inconsistencias e das contradigoes dos padroes socio- 

culturais de relagoes raciais. Os que nao sabiam tirar partido dessas 

inconsistencias e contradigoes, precisaram apelar para formas de auto- 

afirmagao mais ou menos toscas, que nao escondem a imaturidade 

social dos seus agentes na manipulagao das forgas sociais do ambien- 

te, inevitavelmente desencadeadas em sua interagao com os "brancos". 

O comportamento maneiroso e afavel e caracteristico do negro 

e do mulato que aprenderam a tirar proveito das oportunidades reais 

de ascensao social e que sabem, por isso mesmo, lidar construtiva- 

mente com as inconsistencias dos padroes de relagoes raciais e com 

as debilidades emocionais ou morais das pessoas "brancas". No pas- 

sado, eles engrossavam os grupos seletos de "mulatos de talento", 

de "negros de alma branca", enfim, dos "homens de cor" que cabiam 

na categoria ambigua da excegao que confirma a regra. O proprio 

"branco" conhecia e utilizava suas "manhas" e suas "habilidades 

diabolicas" em influenciar os outros, em "tirar leite de pedra" e de 

dirigir as coisas segundo a etica de uma "diplomacia pessoal perfei- 

ta". fisse tato e inteligencia especiais eram explicados como pro- 

duto da mestigagem, da convivencia com familias brancas da aris- 

tocracia e da ansia de pertencer a "nata da sociedade". Os que re- 

peliam qualquer intimidade com o "negro", independentemente de 

sua posigao social, sentiam enorme repulsa diante desse tipo de "pre- 

to interesseiro", "artificial" e "pernostico". Preferiam o negro "nis- 

tico", "ingenuo" e "puro", com os quais punham em pratica a tole- 

rancia de cunho patemalista. O proprio "negro" sentia, por sua vez, 

uma desconfianga incoercivel e indisfargavel diante de tal especime 

de "preto de salao" e "metido a branco". Por mais que se iludissem, 

psicologica e socialmente, eles nao possuiam condigoes de autonomia 

moral. Tinham de identificar-se, economica, social e politicamente, 

com os interesses e os valores dos circulos dirigentes da "raga" do- 

minante. Em conseqiiencia, o deslumbramento que eles poderiam 

causar era neutralizado pela convicgao amarga de que "vendiam a 

raga" ou "atraigoavam o negro", com o fito de "viver melhor". As 

historias de vida escl'areceram bem essa faceta, mostrando como o 

"negro consciente e radical", envolvido nos movimentos reivindica- 

torios, hostilizavam aqueles personagens; e como estes reagiam, cul- 

pando a "ignorancia", a "incompreensao" e a "falta de solidariedade 

entre os negros" pelas invectivas que recebiam. Na situagao observa- 

da, as condigoes de integragao da ordem social competitiva ja ha- 

viam abalado boa parte da eficacia das antigas tecnicas de auto-afir- 
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magao do "mulato fino" e do "negro genial". Em contraste com o 

que ocorria no passado, a protegao e o apoio do "branco" dependem, 

em maior escala, de outros requisites, que colocam o "preto que so- 

be" sob o crivo de um peneiramento largamente impessoal. For isso, 

es maneirismos, as exterioridades e as praticas de "sedugao" ou de 

"enredamento" haviam perdido ampla parte de sua utilidade. O ne- 

gro e o mulato, que se viram com perspectivas para explorar seme- 
Ihantes mecanismos de ajustamento racial, tiveram de modificar a 

velha estrategia. A questao ja nao era, pura e simplesmente, de "en- 

cantar" e de "satisfazer" os "brancos de elite". Mas, muito mais, de 
procurar meios para impedir que os "brancos", em geral, se ressen- 

tissem da competigao aberta "com um preto" e, em virtude de inte- 

resses e sentimentos melindrados ou feridos, o pusessem a margem 

do seu convivio ou o prejudicassem. Em suma, das velhas tecnicas 

ficaram certos comportamentos calculistas e o afa de seduzir o "bran- 

eo" para contar com sua amizade ou, no minimo, com uma neutra- 

lidade simpatica. Nessas circunstancias, a "labia" e as "adulagoes 
humilhantes" puderam ser substituidas por uma cordialidade osten- 

sivamente respeitosa e dignificadora, posta a servigo de uma consci- 

encia atenta as ocasioes e de uma vontade decidida a aproveita-las. 

No piano mais geral e exterior, essa consciencia compele os agen- 

tes a exibir sua posigao social, com os atributos e peculiaridades que 
permitem defini-los como "pretos, mas so na cor". No piano da in- 

teragao com o "branco", ela impoe um esforgo permanente e infati- 
^avel de vigilancia. Trata-se de uma vigilancia que nao visa, apenas, 

a surpreender os motivos dos "ouiros". Pols procura apanhar, tam- 

bem, as suas conexoes de sentido com a situagao de interesses do 

"negro". Em conseqiiencia, ao contrario do seu especime no passado, 

"nao se ofende" com as referencias a cor. Dilui, como pode, as im- 
plicagoes "degradantes" que esta possa ter, "pondo o branco a vonta- 

de" e, ate, "sendo atrevido", se necessario, colocando em cheque as 
marcas raciais que poderiam afetar o "branco" ("branquinho", "bran- 

ca de neve", etc). No fundo, todo o esforgo concentra-se em abrir 
nm fosso entre a cor e a posigao social, com o objetivo de neutrali- 
xar as implicagoes negativas da primeira e de fortalecer as implica- 
goes positivas ou a elasticidade da segunda. fisse ponto e deveras re- 

levante, porque ai esta o que e verdadeiramente substancial e dina- 
mizador no comportamento do "negro" maneiroso e afavel. O seu 

codigo, sob este aspecto, compreende duas normas gerais: 1.°) "nunca 
explodir" — ficar imperturbavel, "sem se precipitar", "sem perder 

estribeiras" e, principalmente, "sem pagar o pato" por um deslise 

momentaneo ou imprevistos inevitaveis; 2.°) "tirar o maximo de pro- 

veito da boa vontade e da ma vontade dos brancos", pois ambas pro- 
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duzem dividendos — a tatica, ai, consiste em relacionar os motivos 

das agoes dos "brancos" com as manifestagoes previsiveis do "pre- 

conceito de cor", para "conhecer o terreno em que se pisa" e para 

"tirar partido", se preciso aproveitando a propria "inferioridade", no 

desenrolar das agoes e relagoes sociais. Se a diretora de um estabe- 

lecimento educacional toma o dentista por um continuo, este nao 

se ofende; aproveita o incidente para estabelecer camaradagem com 

ela e conquistar a sua simpatia, ganhando nesse jogo respeito e as- 

cendencia. Se o filho vem chorando da escola, protestando que nao 

voltara mais para la, pois os colegas o "xingam" de negrinho e a 

professora o "persegue", aproveita o ensejo para "suscetibilizar" o 

filho, incitando-o a obedecer a professora, a nao ligar ou a revidar as 

xingagoes dos colegas e a concentrar-se nos estudos, para impor-se 

a estima geral. Se um profissional branco vacila em associar-se ao 

"colega de cor", temeroso das conseqiiencias de tal associagao, este 

nao hesita em apontar as causas das vacilagoes, forgando-o "a por as 

cartas na mesa" e a submeter-se ao trato comum. E por ai a fora. 

No piano da autonomia moral da pessoa, e inevitavel que sofram 

"um arranhao aqui, outro la". Ou seja, precisam estar predispostos 

para a composigao e para os seus efeitos, bons ou maus, desejaveis 

ou indesejaveis. No entanto, a analise positivou que, em sua maioria, 

aceitam a politica do risco calculado. Se os "brancos" ultrapassarem 

certos limites, encontram por tras da aroabilidade e da flexibilidade 

aparentes uma armadura de ago. Nem covardia moral, nem pusilani- 

midade sistematica. Os maneirismos e a afabilidade sao meios para 

atingir certos fins. As situagoes extremas sao evitadas cuidadosa- 

mente. Mas, desde que se tomem inexoraveis, passa a entrar nas 

regras do jogo a estrategia de re tirar delas o proveito possivel. Se 

isso for impraticavel, "a pessoa da o brago a torcer" ou "finge de 

morto", e "toca o bonde". Assim que pode, recompoe o estado ante- 

rior e, se necessario, "tira a sua forra". Um dos mestres na exploragao 

criteriosa e calculista do comportamento brando e afavel adiantou-nos 

a sua receita: "O preto nao deve ser submisso ao branco. file tern 

sua personalidade e seus direitos. Tambem, nao adianta pretender 

que o branco se modifique de uma hora para outra. Se o branco 

esta errado, o preto nao deve sujeitar-se a situagao que se cria. Se 

nao o tratam bem numa casa, deve retirar-se; se querem obriga-lo 

a fazer uma coisa humilhante a sua dignidade, deve recusar-se, pura 

e simplesmente. Quanto aos pequenos atritos da vida cotidiana, ele 

deve tirar partido para si proprio. E' dificil a pessoa encontrar di- 

vertimento melhor que desfrutar o branco, com seus preconceitos to- 

los. O preto deve responder (109) com ironia. Eir-se por dentro, 

(109) — Isto 6, reaglr. 



— 573 — 

aproveitar o preconceito como uma armadilha. Todo o branco que 
cair nela deve ser ostensivamente explorado ou gozado". 

6 6bvio que tais tecnicas de ajustamento racial presumem ele- 

vado dommio sobre as prdprias emogoes, consciencia racional de for- 
gas psico-sociais que interferem com os interesses egoisticos do agen- 

te e verdadeiro talento de ator. Portanto, trata-se de uma modali- 
dade de comportamento inteligente demasiado complexa e desgasta- 

dora. Isso explica porque so um reduzido mimero sabe aproveita-Ia 

de forma constante e eficiente. A grande massa dos "negros que so- 
bem" escolhe entre duas altemativas mais simples de auto-afirmagao 

social. A mais freqiiente consiste no alheamento do "problema do ne- 

gro" e do isolamento do "mundo dos brancos". Uma das historias de 

vida, levantada em 1949, situa caracteristicamente essa altemativa. 
O sujeito, entao primeiro-tenente da Forga Piiblica, relatou que teve 

de enfrentar serias resistencias para conseguir o seu intento; "fazem 

tudo para impedir que haja um preto oficial, em qualquer corpora- 

gao militar". Logo no primeiro ano do curso, sentira-se "achincalha- 
do" e "mal visto por todos". A sua turma evitava-o e "nao se dava 

com ele". So "tinha amizade com dois ou tres colegas com 

outros mantinha apenas relagoes formais pelas necessidades de ser- 

vigo e disciplina". Estudava freneticamente, pois "se outros podiam 

passar sem saber muito, ele, por ser preto, dificilmente passaria se nao 

soubesse tudo, tudo (110), se tivesse um linico erro". Como tambem se 
dedicava intensamente aos esportes, "por gostar" e "ser importante" pa- 

ra seus fins, sofreu esgotamento fisico e nervoso. Depois que foi incor- 
porado, julgando-se em "posigao garantida", afastou-se voluntaria- 

mente da convivencia com os colegas. Cuidava que ja "nSo precisava 

mais submeter-se as relagoes formais e forgadas com colegas que o 

hostilizavam friamente". Nao obstante, tratava os que convivessem 

com ele com "extrema cortesia, esperando que com o tempo desapa- 

recesse aquela hostilidade que o cercava". A outra altemativa trans- 
parece nos casos em que o "negro que sobe" nao so quer desfrutar o. 

seu estatus, mas, ainda, pretende utilizd-lo como degrau para a ob- 
tengao de novas vantagens, embora se defronte com dificuldades pro- 
vocadas pela falta de socializagao suficiente para lidar com os even- 
tos nascidos da interagao com os "brancos". Ja vimos como estes re- 
sistem, consciente ou inconscientemente, a tratar "um negro" como 

igual ou superior; e como o proprio "negro" tambem resiste a aceita- 

gao de "outro negro" como superior. Dai defluem atritos, fricgoes e 
tensoes interminaveis, que solapam o equilibrio, a seguranga e a se- 

renidade da "pessoa de cor" afetada. Para contornar tais obstaculos 

(110) — Torino grifado pelo entrevlstador. 
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e veneer o temor correlate de "perder autoridade", de "ser desmorali- 

zado publicamente" ou de "perder a devida consideragao" (ou seja, 

a propria posigao social adquirida), mostram-se "duros", "intransi- 

gentes", "pessoas de poucas palavras", impondo-se o dever de "man- 

dar sem do nem piedade". Na verdade, os resultados das entrevistas 

sugerem que os sujeitos, nessa situagao, foram colhidos de surpresa 

por vasta teia de complicagoes que ignoravam. Enlevados pelo pro- 

prio exito, esperavam dos outros reconhecimento ou admiragao pelo 

"valor pessoal" demonstrado. Logo nas primeiras explosoes, ficaram 

perplexes, descobrindo entao que deviam se haver, permanentemente, 

com atitudes e comportamentos hostis. Sem possuirem recursos para 

se ajustarem de outra forma as situagoes criadas, o desejo de unao 

ceder terreno" (as vezes falam: "um milimetro de terreno") e o pa- 

nico impulsionam-nos, bem depressa, a se escudarem no prestigio e 

no poder inerentes a posigao social obtida. Em um caso tipico, o su- 

jeito descreveu perfeitamente o mecanismo de ajustamento: "6les 

[os colegas brancos] que se danem. Eu sou o chefe mesmo". Assim, 

a formula "quern manda sou eu" (ou algo equivalente) define o ru- 

mo a seguir, prendendo os seus seguidores a uma filosofia tensa de 

ajustamento racial. Os "brancos" se exasperam; como vimos, comen- 

tam com amargor ou com irritagao ocorrencias desta natureza, afir- 

mando que "ninguem agiienta essa gegnte quando sobe", "parece que 

tern o rei na barriga", "ficam insolentes" (ou "atrevidos", "intolerd- 

veis", "pedantes", "ressentidos", etc.). Alguns chegam a diagnosti- 

cos mais complexos, como o demonstram os dois exemplos seguintes: 

"Mes [os pretos] estao cheios de complexos e nao podem estar por 

cima. Quando estao por baixo sao muito humildes. Mas quando estao 

por cima, ninguem os atura. Ficam impossiveis"; "esses como outros 

que conheci, inclusive um que era mestre geral de uma companhia 

em que trabalhava e que tinha sob sua ordens mais de 70 homens. 

se tornavam autoritarios e criavam pessimas condigoes de trabalho. 

Creio que isto acontece porque eles se sentem em situagao de inferio- 

ridade e, para serem respeitados, tornam-se exigentes e tiranicos". 

O proprio "negro", porem, quando se conforma com o "superior da 

mesma cor" ou atua como espectador fica muito satisfeito quando ve 

"um preto colocar a canga no branco". Descobrimos, pela analise das 

entrevistas, que uns sentem satisfagaa, outros orgulho ao deparar com 

personalidades desse tipo, apontando-os como "negros de raga". Um 

funcionario publico e intelectual negro chegou a declarar, esponta- 

neamente, que ia a certa repartigao so para espiar, pelo guiche, o 

comportamento do chefe da secgao. "Me e tremendo. Chega e se 

senta com grande majestade. Para assinar um papel, toma um ar 

muito importante e assina com acintosa autoridade" [...]. "Eu pen- 
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so, ai bichao! Vai ver que ele mal sabe assinar o nome. No trato com 

os subordinados, e autoritario, Porque nao faz isto?! Faga aquilo! 

O pessoal deve ficar amargado com ele, que manda de verdade". A 

observagao dessas cenas divertia-o deveras. E' facil perceber porque 

A inversao da assimetria nos padroes de relagoes raciais adquire o 
sabor de uma vinganga. Contudo, a seguranga superficial e as satis- 

fagoes produzidas pelo ajustamento racial autoritario custam um pre- 

go enorme. file funciona como uma especie de algapao: traz consigo 

desencanto, uma condigao de beligerancia permanente nas relagoes 
humanas e o solapamento continuo das melhores perspectivas de uti- 

lizagao social do talento do "negro que sobe". 

Independentemente de propender para o comportamento maneiro- 
so ou para o comportamento duro, faz parte da imposigao do estatus 
o apego ostensivo a um estilo puritano de vida. Parece que esse pu- 

ritanismo responde a necessidades, reais ou imaginarias, que levam 
o negro e o mulato a se expurgarem de atributos, atitudes e comporta- 

mentos que estigmatizam o "preto" na sociedade inclusiva (como 

"dependente", "ignorante", "malandro", "pingueiro", "vagabundo", 

"desordeiro", "ladrao", "desonesto", "desleal", "criminoso", "sexual- 

men te desregrado", etc.). Por isso, sob muitos aspectos, ele constitui 
um mecanismo de auto-defesa e de auto-afirmagao sociais, cuja 

fungao manifesta consiste em evidenciar que se esta diante de pes- 
soas ou de grupos de pessoas que pertencem a categoria de "pretos 

so na cor". O fato e que ele impoe um auto-policiamento severe: do 
modo de vestir-se, de calgar e de apresentar-se em publico; do modo 

de falar, de gesticular e de intervir numa conversa; das maneiras, 
no trato com colegas, subordinados ou superiores, tan to quanto nas 
relagoes com conhecidos, amigos e parentes; na corregao dos habitos, 

das agoes e na lealdade aos ideais de vida; etc.. Em algumas cir- 

cunstancias, o que entra em jogo sao apenas as aparencias. Por 

exemplo, um grupo de negros e de mulatos se reune; ha grande mis- 

terio em torno de um embrulho, que con tern "certa coisa"; guardam 

a "coisa", num recanto escondido da casa, e de vez em quando, um 

e outro vao para la e depois voltam, dando risadas. Apertando-se 

um pouco, descobre-se que a "coisa" e um litro de "pinga da boa". 
Em outras circunstancias, ele aparece como algo meramente conven- 

cional. Por exemplo, apos uma reuniao, um dos pesquisadores con- 

vidou os convivas para sairmos, acentuando: "podemos continuar 
a conversa na rua, talvez em um botequim qualquer". Recebeu, de 

um dos membros do grupo, uma repreensao amistosa: "Por quern nos 

toma?!... Nos nao somos negros de pinga!" Contudo, ultrapassando- 

se essa superficie, descobre-se que muitas das manifestagbes do puri- 

tanismo do "negro que sobe" sao puras e integras. Elas traduzem 
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um anseio muito forte de "ser gente", de "igualar" ou de "superar o 

branco", de participar intensa e lealmente das esferas conspicuas da 

cultura e da vida em sociedade. Nesse nlvel, as normas, os padroes 

de comportamento e os ideais de vida contam como valores supremos 

e intocaveis. E claro que sao discernlveis motivagoes associadas a 

ansiedade de proteger a posigao social contra os efeitos negativos da 

estigmatizagao; e que a pureza e a integridade, postas no culto dos 

valores consagrados socialmente, visam provar que o "negro" nao e 

menos capaz que o "branco" de converter-se em guardiao da ordem 

social ou da moralidade dela decorrente. Mas isso e secundario nes- 

te piano da analise. O que importa e que a identificagao Integra e 

leal com a esfera axiologica da cultura traduz um empenho exal- 

tado de participar da ordem social e de fundir-se nela, fazendo de- 

saparecer os tragos que separam os homens, socialmente, atraves da 

cor e da condigao racial. Desse angulo, e evidente que o puritanismo 

preenche uma fungao latente de grande importancia dinamica. fele 

define, de forma altamente ambiciosa e por assim dizer "perfeita", 

o nivel de realizagao que deve nortear o modo pelo qual o "negro 

que sobe" deve corresponder as normas, padroes de comportamen- 

to e valores sociais da sociedade inclusiva. Portanto, ele responde, 

de fa to, a pressao moral da sociedade inclusiva. Esta propoe o "mun- 

do dos brancos" como a unica altemativa de assimilagao e de inte- 

gragao a ordem social vigente. O puritanismo do "negro que sobe" 

atende a esse requisite, como se ele nascesse de uma decisao e de 

uma imposigao autonomas do proprio "negro". Se as coisas nao vao 

mais longe, na realidade, nao e por culpa deste e das compulsoes 

psico-sociais que modelam sua personalidade ou suas voligoes sociais, 

mas por causa dos mecanismos "raciais" ultra-seletivos da socieda- 

de inclusiva, que reduzem, severa e continuamente, o numero de ne- 

gros e de mulatos assimilaveis, impondo-lhes criterios de aceitagao 

que colidem com suas disposigoes igualitarias de integragao social. 

Alem dessas tres tecnicas sociais de imposigao de estatus, explo- 

radas com maior ou menor intensidade pelo "negro que sobe", se- 

ria preciso levar em conta certos procedimentos de alcance secun- 

dcirios, embora igualmente caracteristicos da presente situagao de 

contact© racial. Em primeiro lugar, deve-se mencionar a importancia 

dos gastos sibariticos, que auxiliam o "negro" a alterar, radicalmente, 

o seu padrao de vida. files prejudicam, direta ou indiretamente, a 

capacidade de poupanga e, portanto, de manipulagao do estatus real 

por parte do "negro que sobe". Mas, permitem um tipo de controle 

que e deveras importante: definir o piano de visibilidade, senao do 
"negro" em geral, pelo menos das pessoas qm ascensao, fora e acima 

das estigmatizagoes correntes. Com isso, os agentes forgam, direta 
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ou indiretamente, os "brancos" a reavalia-Ios em termos de atributos 

inerentes a sua posigao social. De outro lado, conferem maior segu- 

ranga subjetiva aos individuos, dando-lhes certa liberdade elastica 

no aproveitamento das oportunidades mais ou menos viaveis de in- 
tegragao a ordem social. Como os gastos sibariticos contrariam repre- 

sentagoes arraigadas sobre os "pretos", mantidas pelos "brancos", e 

chocam a modestia dos "negros antigos", eles sao amplamente in- 
compreendidos e recriminados nos dois estoques "raciais". Em se- 

gundo lugar, temos de levar em conta o modo pelo qual o "negro 

que sobe" se localiza perante o negro e o mulato. A absorgao de re- 

presentagoes e de avaliagoes sobre o "preto", construidas pelos "bran- 

cos", nao se explica, apenas, pela ansiedade que ele tenha de iden- 

tificar-se com a "raga" dominante. O isolamento difuso cria, por si 
mesmo, necessidades sociais especificas. Por causa delas, o "negro 

que sobe" procura, na categoria "racial" a que pertence, perspectivas 

de auto-afirmagao compativeis com suas possibilidades concretas de 

participagao da cultura e do estilo de vida social. Por pouco dife- 
renciada que seja a "populagao de cor", toma-se notorio que alguns 

"negros" vivem de "modo diferente", "como se fossem brancos". 

ifesses desenvolvimentos possuem inegavel importancia dinamica. Fa- 
vorecem a percepgao de que "algo esta se alterando na vida do ne- 

gro", pois existem "negros ricos", "cultos", "de prestigio", etc. Ora, 

essa percepgao contraria, frontalmente, os estereotipos raciais cor- 

rentes e as estigmatizagoes que solapam, impiedosamente, o presti- 

gio social dos "homens de cor". Isso explica porque o "negro que 

sobe" valoriza tanto a estratificagao social no proprio "meio negro", 

fele acredita que "se defende", ao mesmo tempo que trabalha no sen- 
tido de modificar a imagem social do "preto". Em terceiro lugar, 

estao certos comportamentos que parecem mesquinhos (como cor- 
tar a conta de fornecedor, intimidar um propagandista, deixar um 

cliente desorientado ou perplexo, etc.). Tanto o "branco", quanto 

o "negro rustico" focalizam desfavoravelmente agoes desse teor. No 

entanto, elas nao devem ser vistas somente atraves de avaliagoes 

desse tipo. Seria conveniente situa-las, tambem, nos nucleos de mo- 

tivagoes sociais a que se inserem. Parece evidente que, por meio 
delas, o "negro que sobe" tenta por a servigo da defesa do seu es- 

tatus a soma de poder que Ihe e conferida pela posigao social con- 
quistada. Assim, nao so se impoe socialmente, como contribui para 

liberalizar o comportamento do "branco", forgando-o a rever suas 

avaliagoes "raciais" e, principalmente, a tomar mais cuidado no mo- 

do de tratar o "preto". Em quarto lugar, por fim, aparece a preocu- 

pagao de "selecionar os amigos brancos". Por mais que semelhante 

comportamento seja apontado como manifestagao de "ingratidao" 
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e de "orgulho descabido", pelos antigos amigos brancos, ele possui 

real sentido construtivo para o "negro que sobe". De um lado, al- 

gumas vezes aquelas sao autenticas relacoes perigosas, que entram 

em choque com a adesao a uma concepgao puritana do mundo. De 

outro lado, a pressao em confinar os contactos aos "brancos" de ca- 

tegoria social inferior e nitidamente desmoralizadora (independen- 

temente das qualidades humanas e morais das pessoas envolvidas). 

Ao insurgir-se contra ela, o "negro" esta lutando, tambem, para li- 

vrar-se das restrieoes acarretadas pela cor e para por termo "a uma 

situagao que o inferioriza moralmente". E' obvio que ele tenta equa- 

cionar, nos limites de suas forgas, o seu proprio jogo. Forga o "bran- 

co" a aceita-lo sem restrigoes (pelo menos ostensivamente prejudi- 

ciais e humilhantes); e, o que e mais importante, a reconhecer que 

a diferenciagao social do "meio negro" afeta a estratificagao da so- 

ciedade global. 

As descrigoes precedentes, sobre as tecnicas sociais "para subir" 

e "para impor" o estatus, devem ter deixado patente o quanto im- 

porta, para o "negro que sobe", exibir da maneira mais visivel e 

notoria possivel os exitos conquistados socialmente. A discrigao e 

uma virtude de elites consagradas. Lutando para afirmar-se so- 

cialmente, como "pessoa" e como categoria "racial", o "negro que 

sobe" precisa apelar para tecnicas de ostentagao do prestigio social 

que o ajudem a quebrar as barreiras existentes, a romper com este- 

redtipos injustos e a usufruir as "prerrogativas de sua posigao". Es- 

sas tecnicas confundem-se, em varies pontos, com as tecnicas so- 

ciais usadas para "subir" e para "impor-se" socialmente. Todavia, 

ainda assim e possivel discemir, no piano intecional ou no nivel 

da natureza dos efeitos colhidos, uma coisa das outras. Vamos ex- 

por, em seguida, os resultados a que chegamos, observando a seria- 

gao que nos foi fornecida pela intensidade das respostas obtidas me- 

diante documentos pessoais. 

O que se poderia chamar de "uma linha irrepreensivel" conta, 

em primeiro lugar, como tecnica de ostentagao do estatus adquiri- 

do. De modo geral, essa tecnica abrange todo o estilo de vida da 

categoria social a que o "negro" passa a pertencer. Ela ro-sponde an 

intento de equiparar-se ao "branco" do mesmo nivel social: no mo- 

do de vestir-se, no padrao de moradia, nos gastos sibariticos, no re- 

finamento das maneiras, no exclusivismo das relagoes sociais, etc. 

Apesar disso, uma longa tradigao de privagoes, associada a certa ex- 

periencia amarga na exibigao de estatus ficticios, contribuiram para 

valorizar ainda mais as exterioridades marcantes do padrao de vi- 

da. Por isso, o vestuario e as maneiras ganharam notavel relevo. 

Mesmo que o individuo goste de "caprichar no trabalho" e de "ter 
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uma conduta moral irrepreensivel", as ostentagoes feitas com en- 

levo e amor gravltam em torno daqueles dois focos de auto-realiza- 

gao. "Vestindo-se bem" e "agindo como pessoa educada" (ou "fina1')* 

parece que coloca os outros, de imediato, a par de que "e gente", 

"pessoa distinta" ou "de consideragao". Outra exterioridade impor- 

tante e o casamento inter-racial (bem como o namoro, o noivado e o 

amasiamento inter-raciais). Se o casamento com "branco" nao con- 

fere, por si mesmo, prestigio social, ele e reputado como uma evi- 

dencia cabal do exito obtido. Assim, nas entrevistas houve quern dis- 
sesse que as mulheres, "tendo um postinho", julgam-se em situagao 

melhor e "nao pensam mais em casar com preto".. "Para tudo elas 

procuram o branco. Nem que seja para sustenta-lo, para ser explora- 

da ou para ser maltratada por ele", O mesmo se aplicaria aos ho- 
mens: "e so melhorar um pouco, ja querem brancas. Se puderem, 

uma loira. Nao querem as mulheres da raga. Acham que isso nao 
pode corresponder a sua situagao". Essa tendencia, que raramente 

se concretiza na pratica, suscita, nao obstante, forte ressentimento 

na "mulher negra". Eis uma avaliagao tipica: "o homem patriclo nao 

presta mesmo. [...j Nao valorizam a mulher negra, nao se casam 
com ela. Quando eles deviam procurar a mulher negra e valoriza-la." 

Durante uma das reunioes em grupo, apos a intervengao de um dos 

debatedores, ouvimos de uma das participantes: "Me falou tudo aqui- 
lo contra o preconceito e sobre os brancos. Vai ver na casa dele. 

Com toda aquela pose, ele deve ser casado com branca". Nao obstan- 

te, o homem ou a mulher "de cor", que "possa se dar ao luxo de ca- 
sar com branco", suplementa e consolida o prestigio social obtido 

anteriormente, por outros meios. A mudanga de atitudes em face 
das identificagoes raciais tambem surge como uma tecnica impor- 

tante de ostentagao de estatus. Parece que o "negro que sobe" tende 
a fortalecer a consciencia de que a conquista de uma posigao social 

deve neutralizar os riscos de ser tratado, pelo interlocutor "branco", 

como "mulato", "preto", etc. Por isso, com freqiiencia desenvolve 
uma reagao compensatoria, que o leva a exibir completa indiferenga 

(na verdade irreal) no tocante a cor, como se "nao tivesse medo" 
nem "sentisse ressentimento" ao ser identificado como "preto", "mu- 

lato", "negro", etc. Semelhante predisposigao, entretanto, possui uti- 

lidade e sentido efetivos. Os que conseguem reagir desse modo, com- 
pelem os "brancos" de seu clrculo de convivencia a dar maior im- 

portancia a sua posigao social que a sua cor. Alem disso, estimulam 
os filhos, os parentes, os amigos e os conhecidos a libertarem-se de 

ajustamentos contra-producentes, nas suas relagoes com os "bran- 
cos". Por fim, as aventuras sexuais com "brancos" possuem um sig- 

nificado equivalente ao do casamento. O exito neste campo e reputa- 
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do como indice de inclusao numa esfera intima e fechada de com- 

peticao com o "branco". Por isso, qualquer que seja o apego a um 

estilo puritano de vida, sao muitos os "negros que sobem", de am- 

bos os sexos, que se mostram sensiveis a esse encanto. Como a dis- 

criQao anularia as vantagens presumlveis, sempre se descobrem meios 

reservados para "deixar a coisa transparecer" onde elas devem fru- 

tificar soclalmente. A essas tecnicas, somam-se algumas derivagoes 

especiais. Assim, a mudanga dos padroes de residencia acentua-se, 

cada vez mais, como Indice de ostentagao de poder economico e de 

prestlgio social, "Sair do cortigo" ou "livrar-se do porao" equivalem 

a isentar-se de um estigma degradante. Contratar uma empregada 

e, especialmente, uma empregada branca, corresponde, por sua vez, 

a um toque definitive de requinte. Por fim, como muitos "negros 

que sobem" continuam umbelicalmente presos as concepgSes tradi- 

cionalistas do mundo, a identificagao exacerbada a Ideologia racial 

oficial tambem se converte em tecnica de ostentagao de estatus. Nes- 

se caso, tal identificagao como que exclui os seus herois da condi- 

gao social do "preto", preparando-os para usufruir os proventos ma- 

terials da excegao que confirma a regra. 

Esta breve sondagem das tecnicas sociais empregadas pelo "ne- 

gro que sobe" para lograr e consolidar sua ascensao social, insinua 

quao emaranhada e complexa ainda e a situagao de contacto entre 

"negros" e "brancos" na cidade de Sao Paulo. O sistema de relagoes 

raciais desmente, na pratica (mesmo quando e considerado do an- 

gulo das "elites de cor"), os principios de integragao da ordem social 

vigente. Em conseqiiencia, a estratificagao racial aparece como va- 

riavelmente aberrante, quando confrontada com a organizagao da 

sociedade inclusiva. Sao evidentes a persistencia e a vigencia de 

criterios obsoletos de determinagao do prestigio social em conezao 

com a cor. Alem disso, tambem sao evidentes as fortes e variadas 

dificuldades encontradas pelo "negro" em suas tentativas mais legi- 

timas de ego-envolvimento e de auto-afirmagao em uma ordem social 

que so e aberta racialmente pelas aparencias. De um lado, aquelas 

tecnicas deixam bem claro que a ordem social vigente ainda se de- 

fine, literalmente, como "o mundo dos brancos". De outro, elas in- 

dicam, de forma cabal, que o "negro" precisa impor-se, consciente e 

voluntariamente, uma segunda natureza hum an a para ter acesso a 

esse mundo e poder compartilhar dele. Malgrado os sucessivos des- 

pojamentos que pratica em sua pessoa, a conquista dessa segunda 

natureza nao representa o fim do seu drama nem promove sua equi- 

paragao material e moral com o "branco". Precisa desdobrar-se, de- 

pois disso, e em varias diregoes, para defender e usufruir as parce- 

las de prestigio social de que deveria participar automaticamehte. 
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Apesar desses aspectds sombrios, as mesmas tecnicas entremostram 

que uma realidade nova esta desabrochando. O "negro" absorve, 

progressivamente, as normas, os comportamentos e os valores da 

sociedade inclusiva. For conseguinte, comegam a desaparecer as prin- 

cipals fronteiras que convertiam essa sociedade num mundo a parte, 

desfrutado com plenitude apenas pelos "brancos". Se essas tendencias 

persistirem e se continuar a aumentar, continuamente, a massa de 

negros e de mulatos que se incorpora, efetivamente, ao sistema de 

classes socials, com o tempo aquelas tecnicas sociais poderao ser pros- 

critas. Entao, para integrar-se a sociedade, o "negro" nao precisara 

mais comprovar, socialmente, que e "preto so na cor". 

Podemos passar, agora, ao ultimo topico a ser abordado na pre- 

sente parte deste capitulo (111): os efeitos psico-sociais e socio-cul- 

turais da ascensao social do negro e do mulato. Na exposigao, vamos 

considerar, apenas, dois grupos de questoes: 1.°) os efeitos da ascensao 

social que repercutem, diretamente, nas orientagoes do comporta- 

mento do negro e do mulato, no grau de integragao do "meio negro" 

e na ordenagao das relagoes raciais na sociedade inclusiva; 2.°) as re- 
percussoes secundarias de tais efeitos na situagao de contacto racial. 

Esta claro que seria impraticavel descrever e analisar todos os 

efeitos primaries, de significagao dinamica, da ascensao social do 
negro e do mulato. For isso, no material levantado, selecionamos os 

^spectos que elucidam melhor como esse process© tende a reconfigu- 
rar as proprias bases dos ajustamentos raciais e a reordenar as rela- 

goes entre "negros" e "brancos". Na medida em que operamos com 

documentos pessoais pertinentes a "individuos de cor em ascensao", 

os dados coligidos nao comportam uma analise estruturalista nem per- 

mitem dizer "como" e "dentro de que limites" esses efeitos estao con- 

tribuindo para modificar o proprio sistema de relagoes raciais da 
sociedade inclusiva, adaptando-o aos requisitos psico-sociais e socio- 

culturais da ordem social competitiva. Ainda assim, eles langam al- 

guma luz sobre os processes de mudanga, que estao afetando (e ten- 

derao a afetar com intensidade previsivelmente maior no futuro) o 

referido sistema. Nao fora esses processes (vistos nesta parte da dis- 

cussao no nivel de seus principals produtos dinamicos), nao teriamos 
a registrar nenhuma transformagao na situagao material e moral do 
"negro", bem como em sua capacidade de interagir com as forgas 

psico-sociais e socio-culturais que a organizam objetivamente. Na 

apresentagao dos resultados, seguiremos o seguinte esquema: I) efei- 
tos da ascensao social que repercutem, diretamente, nas orientagoes do 

comportamento do negro e do mulato: 1.°) crise nas relagoes sociais; 

(111) — Conforme acima, pp. 440-441. 
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2.°) a mobilidade vertical como "ideal primordial"; 3.°) a identifi- 

cagao com interesses e valores da posigao social obtida ou pretendida; 

4.°) repudio ao padrao de vida tradicional do "preto"; 5.°) consciencia 

do "preconceito de cor"; 6.°) inconformismo e repulsa a ordem tra- 

dicionalista; 7.°) ambiguidade e ambivalencia na defini^ao de lealda- 

des; 8.°) emergencia e generalizacao de disposigoes a competir e a 

entrar em relaQoes de conflito com o "branco"; 9.°) intensificagao da 

competi^ao e do conflito nas relagoes dos "negros" entre si; 10.°) sa- 

tisfagao pelo exito de outros "negros" em sens projetos de ascensao 

social; II) efeitos da ascensao social que repercutem, diretamente, no 

grau de integragao do "meio negro": as tendencias emergentes de di- 

ferenciagao e de estratificagao sociais na "populagao de cor"; HI) 

efeitos da ascensao social que repercutem, diretamente, na ordenacao- 

das relagoes raciais na sociedade inclusiva: 1.°) formas de aceitagao 

do "negro que sobe"; 2.°) o recrudescimento de atitudes e de compor- 

tamentos preconceituosos e discriminativos. 

No estado atual de mudanga da situagao de contacto, os efeitos 

dinamicos mais significativos, do ponto de vista sociologico, transpa- 

recem no nivel da organizagao da personalidade e do comportamento 

do negro e do mulato. Por isso, esses aspectos ganharam natural 

relevo na exposigao. A ordenagao adotada nao reflete, porem, o grau 

de importancia dinamica atribuido pelos proprios agentes a cada 

topico. Preferimos apelar para urn arranjo artificial, que gradua as 

conexoes dos temas, em conjunto, de uma perspectiva genetica. 

A crise nas antigas relagoes de amizade constitui um evento cor- 

riqueiro, embora nao seja fatal. A principio. enquanto o individuo 

em ascensao esta, por assim dizer, ensaiando o voo, as aparencias de 

cordialidade mantem-se inalteraveis. Aqui e ali, surgem pequenas 

rusgas, causadas por desinteligencias superficiais. Sao amigos e pa- 

rentes que nao se entendem, porque "fulano deu de ficar orgulhoso'" 

e "de parecer que estranha a gente" ou porque, de "uma hora para 

outra", "deu de chamar a gente de chupin", "de bater com a porta na 

cara da gente", etc. (112). Em regra, e dentro de um clima desses 

que se processa a mudanga do individuo com sua familia para "uma 

casa melhor". A separagao fisica do "antigo ambiente" e cercada de 

manifestagoes de ternura. Os parentes, os amigos e os "vizinhos mais 

chegados" prestam as ultimas homenagens. Ha exibigao da nova ca- 

sa aos mais intimos, antes e logo depois da mudanga. Mas, em se- 

guida, principalmente se ocorre mudanga real e substancial de esta- 

tus, a deterioragao das relagoes entra na fase final. A pessoa "some 

da circulagao" e "faz de morto", quando ve ou e procurado pelos an- 

(112) — Esta ultima expressao tarab^m envolve, como a anterior, repudio obri- 
gagoes pessoais de entreajuda familiar ou vicinal. 
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tigos camaradas. Teme que os novos vizinhos o confundam com eles 

e o considerem como "preto de baixa extragao". Se for inevitavel e 

para "evitar cenas", ha uma rapida troca de aperto de maos ou um 

cumprimento de longe. Evita-se, porem, que a intimidade anterior 

se restabelega. As atengoes da pessoa voltam-se para o "novo am- 
biente". Conforme o bairro e o nivel social dos vizinhos, as rela- 

goes sao frias, esquivas e por vezes forgadas. Isto agrava ainda mais 

o temor de sofrer prejuizos pelo passado recente e fortalece sobre- 

maneira as tentativas de "esquivar-se" dos parentes e amigos de 

"situagao duvidosa". Ai, entram em cena as "desculpas esfarrapadas", 

que sao feitas e recebidas, a sangue frio, como "ofensas inesqueci- 

veis" e irreparaveis. E' nesse contexto, ja mencionado acima, que 

surgem recriminagoes caracteristicas. Os antigos vizinhos, amigos e 

parentes, se forem "negrosw, comentam que "fulano anda metido a 

branco"; e, se forem "brancos", dizem que "fulano pensa que tern 

o rei na barriga". Os ressentimentos calam fundo, porque os interes- 

sados "ficam firmes". Mantem-se inflexiveis e proclamam que "nao 
gostam de intrigas", que "nao tern medo de caliinias" ou que "e me- 
Ihor que cada um cuide de sua vida". For fim, alcangam o seu in- 

tento. Os amigos e parentes compreendem que "estao sobrando"; 
passam a evitar os contactos, desabafando: "ele que fique com o seu 

orgulho", "deixa estar que ele ainda vai se arrepender", "tomara 

que ele nunca precise de mim", etc.. O aspecto mais dramatico emer- 
ge, naturalmente, nas relagoes entre parentes. Para ocultar a ori- 
gem modesta, todas as diligencias sao feitas para evitar suas visi- 

tas. Embora nao se processe rutura total, preferem visita-los em 

suas moradias. Levam consigo as pessoas que "eles gostariam de 

ver" e, eventualmente, um ou outro auxilio, se for o caso. Os paren- 

tes entendem esses ardis. Procuram desculpar os seus agentes, dian- 

te de amigos, vizinhos ou outros parentes: "Sabe como e, fulano agora 

e figura importante. Anda muito ocupado. Quase nunca esta em 

casa", etc. Aos intimos, confidenciam suas amarguras: "tenho ver- 

gonha de ir a casa de fulano, por causa da gente com que ele se da", 

"isso me deixa envenenado", "estou desapontado com fulano", etc. 
Algumas cenas, focalizadas atraves das informagoes, chegam a ser 

tocantes. Alguns parentes provocam encontros casuals, so "para ma- 
tar saudades" e "saber as boas novas". Outros, langam mao de arti- 

manhas, para obter noticias (vao ao encontro de um ou outro mem- 

bro da famllia, no trajeto para a feira, a escola ou o trabalho; "cer- 

cam conhecidos" mais ou menos informados; etc.). As coisas pioram 

muito e tornam-se mais dramaticas quando existem parentes idosos 
dependentes, que sao "mais escuros". files sao, muitas vezes, conde- 

nados a uma especie de ostracismo social e sofrem varios "vexames" 
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(113). Com o tempo, o furor pela conquista de prestigio social se 

atenua ou acaba sendo substituido por sentimentos de seguranga. 

Doutro lado, "as saudades apertam". Uma ou outra ligagao se refaz, 

principalmente com parentes e amigos intimos. Contudo, isso nao 

restabelece o equilibrio em termos das velhas relagoes sociais. Ao 

contrario, as coisas se passam como se elas fossem enxertadas nos 

quadros sociais a que os individuos em ascensao pertencem (ou Jul- 

gam pertencer). A melancolia da rutura pode ser esquecida ou su- 

blimada. Raramente ela e reparada. 

As disposigoes difusas para "melhorar de vida" criam e difun- 

dem anseios "para subir". Formam a convicgao de que "o problema 

do negro e economico" e que, para resolve-lo, "o negro precisa ter 

tudo o que o branco tern" (bom padrao de vida, casa propria, empre- 

gada, automovel, etc.). Mas so o exito de muitos na concretizagao 

de tais objetivos pode converter a mobilidade social vertical num 

"valor supremo" e numa "tradigao". A diferenga entre as duas pers- 

pectivas e senslvel: enquanto esta na primeira posigao, o "negro" 

concebe a ascensao social como um fim em si mesmo (algo que Ihe 

permitira "ser gente" e ter acesso a coisas que sempre Ihe foram ina- 

cessfveis); quando se encontra na segunda posigao, o "negro" define 

a ascensao social como um meio para lograr outros fins. Sem duvi- 

da, em termos de drama humano e como problema social, o "negro" 

atrai maior simpatia na fase incipiente do process©, na qual seus 

anseios soam como clamor por justiga social, Contudo, e no ultimo 

nivel que ele comega a reproduzir a historia social de outros grupos 

humanos da cidade, que tambem "partiram do nada" (em particular, 

a dos imigrantes). De acordo com nossas observagoes ainda e bem 

reduzido o numero dos que propendem para as ultimas avaliagoes. 

Mesmo nas reuniSes dos "clubes negros" mais refinados e nos "gran- 

des espetaculos" por eles promovidos, nos quais se pode ver a "na- 

ta da elite negra", esse numero nao passa de duas ou tres dezenas. 

No entanto, no terreno pratico, esse pequeno numero possui enorme 

importancia dinamica. A razao e simples. Estamos diante de novos 

tipos de personalidade e de concepgao do mundo. Pessoas que ja su- 

peraram o afa de "ser gente" e que nao lutam, candidamente, pelos 

"interesses da raga"; projetam-se no dmago dos valores de uma so- 

ciedade competitiva e querem, realmente, poder em todas as suas 

formas. IS inegavel que padecem de uma miopia incuravel, pois nao 

(113) — Nem sempre saem com a familia; ao sair, podem "ficar para tr£s"; nao 
devem "aparecer" para certas visitas; para outras "nao sao apresen- 
tados"; nem sempre se sentam k mesa, quando hS "visita de cerimd- 
nla", etc. Um dos documentos, pertlnentes a um mulato claro, que era 
advogado, mostra que a pessoa pode chegar a extremos crudls, mesmo em 
se tratando de sua mae. 
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enxergam os problemas coletivos dos "negros" nem a fungao constru- 

tiva que os movimentos reivindicatorios poderiam produzir se orienta- 
dos em estilo conveniente. Mas tambem e inegavel que estao preen- 

chendo papeis pioneiros de grande alcance. No^seio de uma "elite de 
cor" tao heterogenea e discutivel (114), esse pequeno grupo poe em 

evidencia o que e ascensao social "para valer". Revela, ostensiva- 

mente, que na competigao com os "brancos", por riqueza, cultura e 
poder, o verdadeiro dilema se coloca depois (e nSo antes) de se ter 

atingido os minimos economicos e socio-culturais, com que todos de- 

veriam contar numa sociedade democratica. E, principalmente, for- 

jam novos simbolos e novos mitos, que exprimem o clima moral da 

ordem social competitiva: o esfdrgo que "vale a pena" nao deve visar 

as magras compensagoes da "boa colocagao", quase sempre de natu- 

reza compensatoria (e que, por isso, fomenta manias de auto-afirma- 

gao que envolvem estatus ficticios), mas a eliminagao progressiva da 

distancia socio-economica e polltica, que separa o "negro" do "bran- 
co" na competigao pelo poder e pelo prestigio social. Em suma, es- 

bogam-se novas linhas de agao e de pensamento, que deixam o cam- 

po livre para as personalidades fortes e as grandes ambigoes. Em 
consequencia, para um pequeno micleo inicial, "subir" deixa de ser 

equivalente de "redengao social", assumindo a mesma significagao que 
possui para o resto da comunidade. Forma-se, assim, em uma parcela 

da "populagao de cor", um estado de espirito que converte a acumu- 

lagao de riquezas, de prestigio social e de poder no "pathos" e no "lo- 
gos" da vida humana em sociedade. A influencia dinamica desse 

estado de espirito, em plena constituigao, ainda e restrita. Alem do 

mais, ele esbarra com as limitagoes de uma heranga social que expoe 

o maior numero (dessa populagao), ao imperio das compensagoes so- 

fregas e imediatas, e com as barreiras que restringem, economica 

e socialmente, o aproveitamento das aptidoes competitivas do negro 

e do mulato. Pode-se presumir, no entanto, que a longo termo esse 

estado de espirito provocara efeitos construtivos de grande alcance. 

file abre ao "negro" um novo patamar historico, que entrosa alguns 
segmentos das "classes medias de cor", material e moralmente, com 

os "ideais burgueses de vida" e com os meios para atingi-los social- 
mente. 

fisses resultados precisam ser postos em sua' devida perspectiva 

sociologica. Ate agora, lidamos com a grande massa da "populagao de 
cor" e com as implicagoes de seus anseios de ascensao social. Inver- 

tendo a maneira de olhar as coisas e isolando o pequeno numero dos 
que obtiveram maior exito e estao, efetivamente, caminhando mais 

(114) — A luz dos critdrios economicos, socials e culturais da sociedade inclusiva, 
pois seus componentes nem sempre pertencem, sequer, ^s classes madias. 
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depressa na assimilacao dos valores socials da sociedade inclusiva e 

na propria ascensao social continua, observamos uma realidade di- 

ferente. A luta pela ascensao nao se trava mais em tomo de minimos 

socio-culturais e as compensagoes introduzidas pelos estatus ficticios 

ou aparentes perdem toda a significagao. Isso nao acarreta, todavia, 

contradigoes chocantes e dramaticas no seio da "populagao de cor". 

Como veremos a seguir, a mobilizagao puramente burguesa de pe- 

queno setor da "elite negra" suscita tendencias sociais dignas de nota, 

tanto na diferenciagao do "meio negro" quanto nas relagoes dos "ne- 

gros" entre si. No presente, todavia, essa mobilizagSo representa um 

fenomeno incipiente; e o mencionado pequeno numero retira sua sei- 

va das ligacoes que estabelece com o grosso da "elite de cor", dentro 

da qual se projeta e se distingue atraves das fungoes de lideranga. 

Qualquer que seja o polarizador (a ascensao social como "re- 

dengao social" ou como uma escada em espiral), os exitos na ascen- 

sao social produzem efeitos ressocializadores, que promovem o ajus- 

tamento dos individuos a posigao social adquirida. Gragas a essa res- 

socializagao, que varia em fungao dos dotes pessoais, da situagao so- 

cio-economica das familias e das oportunidades reais de participa- 

gao dos papeis sociais inerentes a posigao adquirida, a ascensao so- 

cial canaliza e regula a identificagao dos individuos com as persona- 

lidades-estatus dos niveis sociais a que passam a pertencer ou a que 

pretendam pertencer. Aqui, e preciso separar dois pianos distintos 

de interagao do sindividuos com as forgas sociais do ambiente. No 

piano mais amplo, de adaptagao e ajustamento a ordem social da so- 

ciedade inclusiva, essa identificagao assume a forma de uma tenden- 

cia insofreavel de assimilagao e de exteriorizagao das normas, padroes 

de comportamento e valores da "raga" dominante. O "negro" procura 

"dar tudo que tern" para abolir as diferengas de exterioridades ou de 

tragos socio-psiquicos, que o separam socialmente do "branco", como 

e enquanto categoria "racial". Essa tendencia nao impede a lenta 
emergencia, a percepgao e a identificagao progressive com os inte- 

resses especificos do "negro que sobe". Mas cria uma ponte entre as 

ambigoes dessa parcela da "populagao de cor" e as expectativas de 

comportamento alimentadas pelo "branco", nos diferentes niveis so- 

ciais. No piano mais restrito, da comercializagao dos proventos da 

ascensao social no "meio negro", essa identificagao aparece como al- 

go convencional e, ao mesmo tempo, contrabalangado pelo apego emo- 

cional aos valores morais da "elite negra". Tudo se passa como se o 

"negro" possuisse duas faces: uma, para interagir, como individuo, 

com as pessoas e os valores da sociedade inclusiva; outra, para com- 

partilhar dos refinamentos, da seguranga e dos prazeres do seu pro- 

prio "ambiente intimo". Essa dualidade nao se alicerga em nenhuma 
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duplicidade. Ela e fruto do isolamento difuso e da necessidade inso- 

freavel de forjar centres autonomos de vida social. O importante, do 

ponto de vista socio-dinamico, vem a ser a qualidade das influencias 
que entram em jogo. O convivio nos centros proprios de vida social 

nao neutraliza nem deturpa as impulsoes de auto-identificagao e de 

envolvimento na ordem social inclusiva, mas reorienta essas impul- 
soes, subordinando-as aos imperatives das "tradigoes" da "elite ne- 

gra" e ao puritanismo delas decorrente. Mesmo a pequena parcela 

que parece estar caminhando mais depressa no sentido do "abur- 

guesamento" nao conseguiu livrar-se dessas influencias. Ao contrario, 

apega-se a elas e as suas fontes culturais, para facilitar a imposigao 
de sua lideranga ao grosso da "elite negra". Isso cria dois niveis his- 

toricos coetaneos de adaptagao e de ajustamento do "negro que sobe". 

JNum, ele e variavelmente "modemo", esforgando-se por ser homem 

de seu tempo e da sociedade em que vive; no outro, ele responde a 

alternativas que selecionam suas propensoes inovadoras e fixam, de 

maneira universal, o modelo de exteriorizagao e de fruigao sociais do 

exito conquistado. Ora, a analise revela que este resultado nao tra- 
duz uma propensao conservantista ou alguma incapacidade de mo- 

demizagao homogenea da pessoa, comportamentos e estilo de vida 

do "negro". Ude e produto de varios fatores de instabilidade e de in- 
seguranga socio-economicas, que agravam os efeitos arcaizadores do 

isolamento difuso. Nao tendo logrado condigoes uniformes e comple- 
tas para instituir em seu meio as formas sociais de vida organizada 

da sociedade inclusiva, o "negro" procura proteger-se atraves do pu- 

ritanismo e da revitalizagao constante de "tradigoes aristocraticas", 
que possuem fungoes simetricas a do comportamento duro e autorita- 
rio. Conjuram-se, assim, ajustamentos individuals que poderiam "re- 

baixar" o nivel material, cultural ou moral das associagoes e os ris- 

cos a que se exporiam os jovens, as mulheres ou os adultos em ge- 

ral sem uma "policia adequada" dos costumes. Por enquanto, con- 

vem ressaltar uma conclusao fundamental. Como a ascensao social 

beneficia, de forma heterogenea e seletiva, pequenos segmentos da 

"populagao de cor", a identificagao com os valores da ordem social 
dominante na sociedade inclusiva nao encontra suportes sociais uni- 
formes em todos os niveis da vida social organizada do "negro". Em 

alguns niveis, de organizagao do comportamento, da personalidade e 
da familia, este pode langar-se a plena imitagao do "branco" e do seu 

estilo de vida. Em outros, como no da organizagao da propria familia 

e, especialmente, das cliques ou das associagoes recreativas mais ou 

menos requintadas, essa imitagao esta sujeita a contingencias, nasci- 

das de modelos obsoletos de auto-protegao social, de determinagao do 

.prestigio e de auto-avaliagao "racial". 
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Ate o presente, o trago mais homogeneo do "negro que sobe"" 

consiste no repudio do padrao de vida tradicional do "preto". A as- 

censao social nao cria, somente, um mecanismo de passagem de uma 

posigao social para outra. Ela desperta a consciencia de que a posigaa 

social do "negro" e continua e subrepticiamente ameagada pela "cor" 

e que a representagao do "preto", construida pelo "branco", cons- 

titui a principal ameaga a fruigao dos papeis ou direitos sociais con- 

feridos pela posigao adquirida. A "pinga", a "vagabundagem", a "ne- 

gligencia no trajar-se", a "instabilidade no trabalho", o "desregra- 

mento de linguagem ou de maneiras", etc. repontam como proibig5es 

que levam o grosso dos "negros que sobem" a comportar-se, literal- 

mente, como o "anti-preto", de uma perspectiva social imputada pe- 

lo proprio "negro" ao "branco". Contudo, o que interessa enfatizar e 

que a ascensao social constroi essa reagao em termos construtivos. 

Engana-se quern pense que entra em jogo, apenas, uma imitagao su- 

perficial e inconseqiiente do "estilo de vida do branco". O repudio ao 

padrao de vida tipico do "negro" responde a essa associagao. Masr 

o que Ihe da sentido profundo, permanente e criador sao as disposi- 

goes judicativas que o alimentam. O fato e que "o negro que sobe" 

adere a um diagnostico severo da situagao da "raga negra", Segundo 

esse diagnostico, o alcoolismo, a desorganizagao da familia, a irres- 

ponsabilidade, etc. sao apontados como as causas da "dependencia 

economica" e de "desmoralizagao social" do negro e do mulato. Por- 

tanto, ha uma coincidencia entre o esforgo de auto-liberagao do "ne- 

gro" e o esvaziamento de uma imagem negativa, com a qual ele se 

defronta socialmente. Em certas fases do processo de ascensao social, 

o "negro" luta pelo segundo objetivo. Em outras — que sao as de- 

veras importantes para a sua assimilagao a ordem social da sociedade 

inclusiva — ele se empenha em obter a margem de direitos, de ga- 

rantias sociais, de respeitabilidade e de seguranga que certas formas 

sociais de vida organizada conferem ao "branco". Ora, os exitos na 

ascensao social incentivam uma especie de amadurecimento social 

do horizonte cultural do "negro". Depois de varias experiencias con- 

traditorias (e por vezes amargas e dramaticas), ele descobre duas 

coisas. Primeiro, que "nao adianta fugir da cor da pele". Segundo, 

que a imagem existente do "preto" so se alterara mediante a absor- 

gao do estilo de vida do "branco" em todos os niveis de organizagao 

da personalidade, do comportamento e das formas de convivencia. 

A partir desse momento, o empenho central, no fluxo das agoes e 

das relagoes sociais, ja nao se volta para o afa de escapar de set 

identificado como "preto"; mas, para algo bem diverse: a reconstru- 

gao das bases materials e morais do estilo de vida imperante no "meio 

negro". Tome-se, como exemplo, a preocupagao de manter um cli- 
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ma "rigorosamente moraP nas reunioes recreativas das "associacoes 
negras". Em um estudo de caso, o pesquisador recolheu farto ma- 

terial, que comprova estas interpretagoes. Assim, num dos clubes 
mais seletos, encontrou o seguinte lembrete, distribuido em forma 

tipografica aos partlcipantes: 

"AVISO IMPORT ANTE! 

CAVALHEIROS E DAMAS 

O CLUBE DOS EVOLUIDOS se presa de ser uma socie- 

dade familiar e, como tal, julgamos desnecessario chamar a 
atengao dos presentes, para que se portem neste recinto, com 

a maxima ordem, respeito, educagao e compostura, que de- 

vem reinar obrigatoriamente, num ambiente freqiientado por 

familias. Portanto, muita atengao! Pois a Diretoria deste Clu- 

be esta observando atentamente todos aqueles que faltarem 
com o respeito ou abusarem do uso de bebidas alcoolicas afim 

de tomar energicas providencias, nas futuras festas dos Evo- 
luidos, ou seja: Veda, terminantemente, a entrada aos cava- 
Iheiros e damas, que forem julgados inconvenientes dentro 

desta sociedade. 

MUITO CUIDADO! ORDEM E RESPEITO!" 

Portanto, pretendia-se proteger os associados e suas familias, ofe- 

recendo-lhes um ambiente de "padrao familiar", no qual as jovens, 

especialmente, nao estivessem sujeitas aos riscos das "relagoes peri- 

gosas". Os nao-socios so podiam receber convites quando apresenta- 

dos por um socio; varies individuos que nao souberam comportar-se 

tornaram-se "pessoas nao gratas"; e socios que deixaram de corres- 
ponder as expectativas, foram excluidos. A supervisao ia tao longe, 

que ate o uso de meias, por parte das jovens, era prescrito como obri- 
gagao minima; nao se contando prescrigoes mais graves, que proibiam 
dangar o quadradinho (115) e versavam a conduta dos pares no tra- 

to reciproco. Em um clube dessa categoria, o pesquisador ouviu de 
um dos diretores: "Quando vemos um branco entrando, ja ficamos 

meio cismados". E que, dadas certas expectativas de comportamento, 

o "branco" pode pretender furtar-se a esses mecanismo^ de controle 
e aproveitar a oportunidade para "desencaminhar as mogas". Eis co- 

mo o pesquisador resumiu suas conclusoes: "Realmente, numa gafieira, 
o branco pode ser encarado, pelos negros, como um concorrente a mais 

(115) — Modo de dangar caracterxstico das gafieiras. 
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na conquista das mulheres, mas aqui, onde as mogas sao irmas, filhas 

e noivas, o branco aparece-lhes como um indivi'duo que vai conquistar 

mulheres "honestas", com as quais estao ligados afetivamente. Evi- 

dentemente, em correspondencia a esta expectativa de comportamen- 

to em relagao ao branco, as mulheres nao dao oportunidade para se- 

rem convidadas a dangar" (116). Dados dessa ordem evidenciam 

que o "negro" nao e motivado, nessas situagoes, pela ambigao de cair 

na categoria de "preto so na cor", file busca as garantias de formas 

de vida social que antes (ou ainda hoje) sao privilegios da "raga" 

dominante. Ao proceder desse modo, nao obstante, trabalha no senti- 

do de compelir o "branco" a rever e a abandonar suas representagoes 

sobre o "preto". Isso mostra ate que ponto a ascensao social concorre 

para modificar os conteiidos do horizonte cultural do "negro", levan- 

do-o a situar o repudio a certas maneiras de ser, de pensar e de agir 

"caracteristicas" em um piano altamente construtivo. 

As alteragoes simultaneas da posigao social e do horioznte cul- 

tural, tambem oferecem ao "negro que sobe" outras possibilidades de 

percepgao e de avaliagao do "preconceito de cor". Na medida em 

que realiza as condigoes materials e morals para determinados ajus- 

tamentos, pode discenir, concretamente, onde a "cor" se erige em bar- 

reira a aceitagao pelos "brancos". Ao mesmo tempo, aprende a apoiar- 

se nas garantias fornecidas pela posigao social para atingir fins con- 

trariados pela condigao "racial" dos agentes. Em limites extremes, 

chega a compreender que a aceitagao pelos "brancos" e secundaria, 

em confronto com as vantagens derivadas da fruigao plena ou normal 

de certas prerrogativas sociais, que podem ser compartilhadas inde- 

pendentemente da modificagao do "carater dos brancos". No con- 

junto, o "negro que sobe" torna-se mais apto a tomar consciencia e 

a defender seus interesses sociais no contexto existente de relagoes 

raciais. E claro que muitas formas tortuosas de ajustamento sao por 

vezes franqueadas e repetidas. Mas, o que importa aqui nao e esse 

aspecto. A ascensao social amadurece o "negro" para um jogo de 

paciencia secular. :£le aprende, por experiencia propria, que nao 

esta ao seu alcance modificar "a natureza do branco" e, o que tern 

maior significagao pratica, que isso nao e indispensavel para atingir 

seus fins de forma egoistica e imediatista. Doutro lado, constroi um 

mecanismo adaptativo de longo alcance: passa a atribuir a ascensao 

social da "gente negra" e aos seus efeitos vislveis a fungao manifesta 

de "reeducar os brancos" e de levar de cambulhada seus "preconcei- 

tos tolos". Com isso, conquista uma liberdade moral surpreendente. 

A acumulagao de percepgoes objetivas sobre as manifestagoes e as 

<116) —' Dado extraidos de um estudo de caso sdbre "Brancos em Bailes de Ne- 
gros", elaborado por Renato Jardim Moreira, 
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conseqiiencias desastrosas do "preconceito de cor" e separada de 

qualquer intuito de desforgo "racial". Em vez de multiplicar reagoes 

e frustragoes, que poderiam conduzir a um "beco sem salda", prefere 

"forgar as portas abertas". Nao ha duvida que essa orientagao de 

comportamento se explica pela ambiguidade e pela dualidade da situa- 

gao "racial" brasileira. Se todas as portas "estivessem fechadas", nao 

haveria margem para semelhante alternativa. Alem disso, a pletora de 

"oportunidades medias", que caracteriza a presente fase de expansao 

socio-economica da cidade, tambem concorre para suscitar esse tipo de 

ajustamento "racial"- No entanto, ele encerra duas ligoes, que nao de- 
vem ser subestimadas. Primeiro, que as potencialidades adaptativas 

e integrativas do "negro" foram subestimadas pelo "branco". Ao 

surgirem as oportunidades de ascensao social, ele esta se revelando 

um mestre consumado na arte da sociabilidade, esquecendo e per- 

doando as amarguras do passado pelas conveniencias do presente ou 
do future. Segundo, que as virtudes de uma sociedade competitiva 

possuem enorme poder de sedugao e de corrupgao. Ao assimilar o 

"pathos" e o "logos" da sociedade competitiva, o "negro" esquece e 

perdoa seu antigo algoz, Porem, tambem passa a ignorar o seu pas- 

sado e o proprio drama da "gente negra". Preocupa-se com as mani- 
festagoes do "preconceito de cor" segundo objetivos individualistas e 

interesseiros: para contorna-las, neutraliza-las ou, se possivel, tirar 

proveito delas. E indubitavel que as tecnicas que emprega podem ser 

difundidas e que tal difusao garantiria, sem sombras de duvida, me- 
Ihores mecanismos de defesa coletiva do "negro" e de alteragao 

da ordem "racial" existente. No entanto, ha algo mais a considerar. 

Enquanto nao se alcangar semelhante equilibrio, a grande massa da 

"populagao de cor" ficara condenada a prejuizos iniquos. A etica 
individualista ainda nao ensinou ao "negro que sobe" os riscos que 
ele corre, enquanto perdurar essa situagao, nem as vantagens que 

poderia colher, se se dispusesse sbcialmente a condena-la e a con- 
jura-la. 

A ascensao social do negro e do mulato processa-se num clima 

que favorece a fermentagao de atitudes inconformistas e de repulsa 

a ordem "racial" tradicionalista. De um lado, as disparidades sociais 

existentes entre os dois estoques "raciais" fomentam um estado per- 
manente de frustragao potencial nos "individuos de cor". Mesmo 
os que se identificam com a ideologia "racial" oficial tendem a admi- 

tir, freqiientemente, quer a vigencia de um "favoritismo desenfreado" 

nas relagoes dos "brancos" entre si, quer a observancia de uma poli- 

lica de "protegao escandalosa" aos estrangeiros e de "aproveitamento 

unilateral da prata da casa" (117). De outro, a propria ascensao so- 

(117) — Ou seja, do nacional "branco" de origera modesta. 
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cial expoe o negro e o mulato a situagoes criticas. Ainda hoje, o 

"negro rustico" pensa que "se os pretos fossem ricos poderiam ser 

iguais aos brancos". Ora, ao conquistar condigoes para separar, em 

seus ajustamentos, a cor e a posigao social, "o negro que sobeM lo- 

go aprende que a riqueza, a adulagao e as maneiras distintas nao 

impedem que em varias circunstancias e para diversos efeitos sociaia- 

ele seja considerado e tratado como "preto". Essa descoberta ge- 

ralmente se associa a experiencias perturbadoras e chocantes, como 

vimos acima. No entanto, nenhuma das duas polarizagoes gera um 

inconformismo sistematico e praticante. Varias razoes explicam es- 

se fato. Primeiro, o "negro" nao e menos produto da situagao que o 

"branco". file age de forma tao ambigua e dissimulada quanto este, 

dando o "sim" quando preferiria proferir o "nao" e vice-versa. Se- 

gundo, o isolamento socio-cultural difuso cria um palco demasiado 

estreito para a auto-realizagao social do "negro". Ao "enriquecer" 

e "melhorar de posigao" nao tern outra saida senao apegar-se aos mo- 

delos de competigao por prestigio social ja firmados nas "elites de 

cor", fisses modelos nao deixam margem a uma liberdade elastica. 

Ao contrario, prendem os individuos num cipoal sem fim de obriga- 

goes rigorosas e proscrevem o uso da violencia nas relagoes humanas 

(118). Terceiro, as situagoes de interesses, que se definem em termos 

de classes sociais, equacionam-se inevitavelmente, no piano "racial", 
em nome da ordem social estabelecida (portanto, em nome de uma 

ordem social criada pelos brancos e para os brancos). Dai decorre 

que a canalizagao positiva das frustragoes so possui uma diregao 

posslvel: a da ordem social estabelecida. Isso faz com que os "negroa 

que sobem" fiquem a merce dos "brancos", em suas tentativas de 

auto-realizagao, ou tenham de contentar-se com as compensagoes mo- 

rais fomecidas, normalmente, pelas formas de associagao desenvolvi- 

das pelas "elites de cor", fisse quadro revela quao dificil se torna. 

para o "negro", o emprego construtivo das insatisfagoes, ressentimen- 

tos e frustragoes sociais. Em regra, o "branco", qualquer que seja a 

sua origem, pode manipular e corrigir suas insatisfagoes, ressenti- 

mentos e frustragoes de maneira univoca — ou seja, no proprio pro- 

cesso de acumulagao de riquezas, de prestigio social e de poder. O 

"negro", ao contrario, ve-se normalmente sujeito a uma dualidade 

destrutiva: realiza em um piano os requisites de sua posigao social; 

e, em outro, o reconhecimento da validade e da legitimidade dos efei- 

(118) — Note-se: proscrevem o uso da violencia fora e acima das situagoes em que 
ele 6 justificado pelo c6digo moral vigente na sociedade inclusiva, ou se- 
ja, em todos os fins que poderiam interessar diretamente ao "negro** como 
e enquanto tal. O fundamento da proscrigao encontra-se nos modos de- 
ser, de falar e de agir do "negro malandro" e "desordeiro". 
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tos socials daqueles requisites. E provavel que essa dualidade desa- 

parega no future, se se consumar uma integragao equitativa e completa 

dos "homens de cor" nos diferentes mveis sociais da sociedade inclu- 

siva. No momento, ela nos poe diante de dois problemas de capital 

importancia sociologica. Em primeiro lugar, parece evidente que ela 

demonstra que o impacto da ascensao social, na forma em que ela es- 

ta se dando atraves da expansao da ordem social competitiva, con- 

tribui mitigadamente para mudar a estrutura e a dinamica do pa- 
drao de acomodagao "racial". Aderindo as perspectivas abertas pelo 

peneiramento "racial" ultra-seletivo, o "negro que sobe" conforma- 

se, psicologica e moralmente, com o tipo de inconformismo dissimu- 
lado e latente, que sempre impregnou as relagoes raciais no Brasil. 

fesse tipo de inconformismo "racial", diga-se de passagem, pode ser 

extremamente util a consecugao de alvos sociais na escala da agao 

pessoal ou na da atuagao de pequenos grupos. Em segundo lugar, 

ela sugere como tende a processar-se, no presente, a neutralizagao 
politico-social das "elites de cor". Na medida em que a "nata" destas 

elites se prende a um codigo etico-social obsolete, ela realiza as condi- 
^oes para o auto-provimento constante do prestigio compensatorio, 

conferido pela participagao de formas conspicuas de vida social e pe- 
lo exercicio correlato das oportunidades de lideranga, que elas facul- 
tam. Mas, divorcia-se, crescentemente, da "grande massa de cor" e, 

o que e pior, do proprio fluxo dos processes historico-sociais. Surge, 
assim, um risco muito grave. Como sucedeu nos Estados Unidos 

(119), ela podera entregar-se a auto-avaliagoes complacentes, a for- 
mas mistificadas de consciencia da realidade e a compensagoes morais 

traigoeiras. Semelhante desfecho manteria a "tradigao" de paz social 
nas relagoes raciais no Brasil. Porem, sob alto custo social: a exclu- 

sao de parcela numerosa da "massa de cor" dos direitos e garantias 
sociais usufridos pelos "brancos" e pelos segmentos mais ou menos 

favorecidos das "elites negras". 

^sses resultados indicam, tambem, que enquanto existir alguma 

sorte de paralelismo entre cor e posigao social, o negro e o mulato 

terao de conformar-se com formas ambiguas e ambivalentes de de- 
finigao social de suas lealdades. Numa entrevista altamente expres- 

siva topamos com uma afirmagao tipica, segundo a qual o "negro que 

sobe" nao sabe se cat para ca, ou se cai para la. Realmente, como 

cidadao e brasileiro, ele se identifica com a ordem social vigente; em 

termos dos valores e principios desta ordem social, ele se identifica 

com os interesses e os valores da "raga" dominante. Contudo, na vida 

pratica ve-se forgado a opgoes, que o levam ora a identificar-se como 

(119) — Conforme F. Frazier, Bourgeoisie Noir, op. dt. 
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"preto", ora a repudiar esta identificagSo. Tais ambiguidades e ambi- 

valencias correspondem a inconsistencias do sistema de ordenaQao das 

relagoes "raciais". Por isso, ela nao suscita os mecanismos caracte- 

nsticos de comportamento marginal nexn as formas correlatas de 

manipulagao societaria das tecnicas de inconformismo racial. A so- 

ciedade brasileira sempre foi parcialmente aberta, tanto sob a egide 

do regime de castas, quanto sob a do regime de classes. Por con- 

seguinte, os mecanismos de dominagao racial sempre comportaram a 

pratica sistematica da acefalizagao da "populagao de cor". Os resulta- 

dos de nossa investigagao comprovam que o impacto da mudanga so- 

cial ainda nao foi suficientemente longe para alterar esse modelo 

funesto de relagao "racial". Por enquanto, a ascensao social do negro 

e do mulato assume proporgoes que nao afetam senao as posigoes 

inferiores e algumas posigoes intermediarias da estrutura da socieda- 

de de classes. Doutro lado, as relagoes "raciais", em termos da orga- 

nizagao do poder e do seu monopolio pela "raga" dominante, nao so- 

freu nenhuma alteragao significativa. Ao contrario, a circulagao das 

elites compreendeu uma rotagao altamente negativa para a autono- 

mia da "populagao de cor". As "elites negras", no pen'odo das agita- 

goes raciais, foram conduzidas por intelectuais mais ou menos cons- 

cientes da tutelagem da "raga branca" e extremamente independentes 

as suas pressoes diretas ou indiretas. Por isso, apesar das grandes 

divergencias internas, eles conseguiram fomentar e difundir uma 

contra-ideologia racial dotada de certa unidade e de notavel auto- 

nomia moral. Nos ultimos tempos, a lideranga dos intelectuais foi 

solapada ou eliminada. Em seu lugar, surgiram "homens de agao", 

formados sob o tirocinio da luta pela vida e extraidos das diferentes 

profissoes, do pequeno comercio e da pequena industria. Enfim, por 

bomens que subestimavam a utilidade do "projeto coletivo" e davam 

precedencia as formas de acomodagao "racial" que pareciam favo- 

recer a fruigao mais rapida possivel do prestigio social inerente a 

posigao adquirida. Por isso, ao mesmo tempo que davam seu bene- 

placito aos canais mais acesslveis de aburguesamento do "negro" em 

ascensao social, aderiam a um estilo de vida social que afastava as 

elites da massa na "populagao de cor", files nao deixam de ter razao, 

em dois pontos. Primeiro, o caminho percorrido favorecia mais que 

qualquer outro seus designios de auto-afirmagao social. Segundo, 

suas tecnicas de atuagao social sao estritamente compativeis com a 

estrutura e o funcionamento de um sistema social aberto. Nada impe- 

diria, portanto, que a longo termo, mantidas as condigoes de mudan- 

ga do sistema de relagoes "raciais", todos fossem hipoteticamente 

beneficiados, de modo equitativo, pelas mudangas em curso. Nao 
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obstante, eles negligenciaram ou esqueceram as identificagoes his- 
torico-sociais, economicas e socio-culturais que permitem justificar os 

clamores igualitarios de minorias raciais integracionistas numa so- 

ciedade aberta. Vendo-se as coisas deste angulo, parece patente que 

as influencias dinamicas, desencadeadas diretamente pela ascensao 

social de algumas parcelas da "populagao de cor", estao contidas den- 

tro dos limites da polftica assimilacionista consagrada pela ideolo- 
gia "racial" dos circulos sociais dominantes da "populagao branca". 

Nestas condigoes, era fatal que a satisfagao dos interesses egoisticos 

do "negro que sobe" pouco contribuiria, de imediato, para a elimina- 
gao das ambiguidades e das ambivalencias que tornam tao oneroso, 

a grande massa da "populagao de cor", o padrao vigente de acomo- 
dagao "racial". 

Os ultimos tres topicos referem-se a repercussoes indiscutivel- 

mente construtivas da ascensao social, files dizem respeito a qualida- 
de dos processos adaptativos e integrativos, postos em pratica pelas 
elites em emergencia na "populagao de cor". Na medida em que pre- 

tende uma "posigao mais vantajosa" na estrutura economica, de pres- 

tigio social e de poder da sociedade inclusiva, o "negro que sobe" 

altera, simultaneamente, sua visao do mundo e sua relagao com o 

"branco". file "quer algo socialmente", embora isso ocorra no piano 

restrito de interesses sociais particulares e egoisticos. Em conseqiien- 

cia, luta arduamente para nao ser posto a margem da vida e, prin- 
cipalmente, identifica o "branco" como uma especie de "concorrente 

privilegiado", que tern de superar para atingir seus objetivos pessoais. 

Dai resulta que abandona e substitui, progressivamente, as atitudes 

de medo e os comportamentos de capitulagao espontanea diante do 
"branco" em tudo que se relacione, direta ou indiretamente, com sua 

"ansia de subir e de veneer". Os dados recolhidos mostram, de mo- 
do concludente, que essas mudangas de perspectiva conduzem a emer- 

gencia e a difusao de padroes competitivos e de conflito nas relagoes 
com o "branco". O exito na ascensao social depende, largamente, da 
capacidade de por em pratica tais padroes de relagoes "raciais". Em- 

bora propenda a evitar "os extremes", o "negro que sobe" tende a acei- 

tar naturalmente e a valorizar socialmente a competigao "racial" no 
nivel da renda e do emprego; e, se for conveniente ou necessario, 
nao recua diante de certas situagoes de conflito, que ponham em jo- 

go as vantagens conquistadas ou uma posigao estrategica para obter, 
sucessivamente, novas vantagens. Predisposigoes dessa natureza, que 

sao indices de transformagao do carater do negro e do mulato em as- 

censao social, propagaram-se de tal forma, que se tornaram facilmen- 
te perceptiveis. Numa sondagem feita atraves de questionarios, por 

exemplo, a pergunta: "Acha que existem cargos em nossa sociedade 
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que so sao concedidos aos brancos?", 74 mulheres e 238 homens res- 

ponderam sim; e 49 mulheres e 123 homens responderam nao; doutro 

lado, a pergunta: "Acha que os pretos devem pretender os refer!dos 

cargos?" (120), 103 mulheres e 328 homens responderam sim e ape- 

nas 7 mulheres e 19 homens responderam nao. As mesmas razoes 

modificaram, insensivelmente, as relagoes dos "negros" em ascensao 

social entre si. Nao so as avaliagoes reciprocas se tornaram mais 

realistas; desapareceram as disposigoes predatorias, caracteristicas da 

fase em que as relagoes humanas se associavam a formas bem defini- 

das de parasitismo social, e em seu lugar surgiram disposigoes alter- 

nativas, que instigam o individuo a contar consigo proprio. "Quern 

confia nos outros esta roubado", "O meu amigo sou eu mesmo", "Ami- 

go e dinheiro no bolso" entram no rol de formulas com alta circula- 

gao, ao lado de outras mais universais, como: "Se Deus quiser, hei de 

veneer", "Deus ajuda a quern trabalha", "Hei de veneer", etc. Dada 

a situagao existente no "meio negro", em que o exito de conhecidos, 

amigos e colegas suscitava avaliagoes depreciativas e por vezes hostis, 

constitui um problema saber porque puderam ocorrer semelhantes 

alteragoes nos padroes de relagao social sem conseqiiencias mais gra- 

ves (121). As explicagoes parecem evidentes. As oportunidades de 

classificagao, vinculadas a proletarizagao, abriram-se a uma parcela 

relativamente grande da "populagao de cor". As oportunidades melho- 

res, que permitiam uma classificagao ficticia ou real nas "classes me- 

dias", por sua vez, distribuiram-se de acordo com o mecanismo de 

peneiramento "racial" ultra-seletivo. Isso significa que os beneficia- 

dos foram diluidos no "meio branco", atraves de uma massa muito 

variada e diversificada de situagoes de trabalho e de convivencia so- 

cial. Acrescentando-se a essas duas razoes o fato, bem conhecido, 

da ascensao do "negro" conformar-se a um ritmo lento e balanceado, 

que favorece a ressocializagao e a mobilidade de individuos isolados 

ou de pequenos grupos de individuos, obtem-se um quadro de refe- 

rencia complete. A "populagao de cor" nao esta se ajustando, em 

bloco, aos requisites da competigao regulada e do conflito construti- 

vo nas relagoes pessoais. Os novos padroes de interagao social ten- 

dem a implantar-se no "meio negro" de forma descontinua e ao azar, 

segundo as linhas da integragao do "negro que sobe" a ordem social 

da sociedade inclusiva. Em nosso entender, tais modificagoes tambem 

caem na categoria das mudangas que estao afetando o carater do ne- 

(120) —- E' precise notar que essa pergunta foi entendida ou redefinida, por gran- 
de parte dos sujeitos, como se tivesse sido formulada do seguinte modo: 
"Acha que os pretos devem pretender os cargos que habitualmente sao 
ocupados pelos brancos em nossa sociedade?" 

<121) — Ou seja, atraves de conflltos virulentos com os "brancos" e a ordem «o- 
cial estabelecida. 
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gro e do mulato. E as condigoes em que elas se atualizam socialmen- 

te sugerem porque as potencialidades negativas, de rancores, hos- 

tilidades e ressentimentos cegos, nao explodiram repentinamente, no 

momento em que algumas oportunidades sonhadas como um mito co- 

letivo so se concretizaram para muito poucos. Como restal sempre, 

a esperanga de contar nesse numero, os exitos unilaterais dos "ou- 

tros" sao recebidos, pela grande massa, como pequenos golpes, sua- 

vizados ou neutralizados pela ilusao maior, que paira sobre cada in- 

dividuo, segundo a qual "a minha vez tambem chegara". Ja no seio 
das "classes medias de cor", em particular no que poderlamos chamar 

de suas elites, prevalece outro estado de espirito. O "negro que sobe" 

deposita suas esperangas mais amplas nos efeitos reativos da ascensao 

social, file espera que tais efeitos irao reeducar os "brancos", paten- 

teando as qualidades reais do "negro" e eliminando as bases objetivas 

ou subjetivas dos estereotipos raciais negatives. For isso, embora 

raramente ele possa cooperar no processo (a nao ser atraves das obri- 
gagoes de parentesco e das relagoes entre geragoes), ele fica atento 

aos exitos do negro e do mulato, identifica-os ,divulga-os e "sente-se 
orgulhoso". Alem disso, em alguns circulos ja se compreende melhor 

as vantagens inerentes a infiltragao de "negros importantes" na es- 

trutura de poder da sociedade e muitos se dispoem, generosamente, 

a cooperar na consecugao desse fim. Ai estao, provavelmente, os se- 
dimentos para um novo tipo de integragao do "meio negro", com a 

objetivagao e a difusao de atitudes e de comportamentos ativos de so- 

lidariedade "racial". For enquanto, e totalmente impossivel prever 

se tais manifestagoes ficarao presas as diferengas de nivel social. As 
orientagoes exclusivistas, demonstradas pelas "elites de cor", suge- 

rem que sim. Todavia, a longo termo essas orientagoes tambem po- 

derao se alterar, sob a consciencia das vantagens inerentes a inte- 

gragao rapida e em larga escala da grande massa da "populagao de 
cor" na ordem social competitiva. Entao, as "elites de cor" poderao 
exercer fungoes de lideranga suscetiveis de contribuir para o apare- » 

cimento de formas de solidariedade "racial" mais amplas. 

Quanto as repercussoes diretas da ascensao social do ne- 
gro e do mulato na diferenciagao e na estratificagao sociais do "meio 
negro", algumas tendencias sao obvias. A melhoria na participagao 

do nivel de emprego e do nivel de renda fez com que as antigas "elites 

de cor" sofressem uma alteragao quantitativa e qualitativa. As des- 

crigoes validas para o periodo de 1910-1930, revelam que essas eli- 

tes se compunham de pessoas com estatus real de "classe baixa", mas 

que possuiam profissoes estaveis, podiam reproduzir certas feigoes da 

vida do "branco de salao" e, por vezes, herdavam o guarda-roupa dos 
patroes. Observagoes feitas por nossos pesquisadores, em cerimonias 
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especiais como casamentos e festas no lar (122) ou nas reunioes e fes- 

tas dos "clubes importantes" (123), puseram em evidencia que essas 

elites ainda sao heterogeneas, mas possuem numerosos participantes 

de classe media real. O criterio basico, para o reconhecimento e a 

avaliagao do estatus adquirido, usado pelo "negro", diz respeito ao 

padrao de vida. Se este for considerado "elevado", mesmo que o ni- 

vel ocupacional da pessoa possa ser "baixo", a luz dos criterios alter- 

natives da sociedade inclusiva, ela pode ser tida como "rica" e de 

"elite". Assim, num documento, elaborado por pesquisador negro, 

este sublinhou: "Urge tambem observar que o fato da noiva ser co- 

zinheira por profissao, nao quer dizer que sua condigao seja inferior, 

eis que, a consciencia de classe e manifestada em tais meios, com 

muito mais rigor que em outros. Uma cozinheira que, pela sua capaci- 

dade profissional esta em condigoes de ser chefe em qualquer hotel 

de luxo, pertence a alta classe negra, porque a arte culinaria e con- 

siderada de fato uma arte no meio negro. A mulher negra sente ver- 

dadeiro orgulho, quando Ihe e possibilitada a oportunidade de exi- 

bir os seus conhecimentos na cozinha. Assim, percebem altos pro- 

ventos e vivem em situagao folgada". O mesmo se poderia dizer 

de outras profissoes, masculinas ou femininas. O essencial vem a ser 

o nivel de renda e, principalmente, as possibilidades que este abre, 

de exteriorizagao de um "padrao de vida elevado". Por isso, essa 

elite abrange desde a cozinheira e do medinico, ate o dentista, o 

contador, o medico e o advogado, passando pelo chofer, pelo escritu- 

rario, pelo comerciario, pelo corretor, pelo pequeno comerciante e, 

eventualmente, o pequeno industrial, A sua selegao e afirmagao se 

processa, assim, em termos estamentais: pela capacidade de exibir 

um estilo consplcuo de vida e de mante-lo mais ou menos fechado tan- 

to ao "negro sem eira nem beira", quanto ao branco de "intengoes 

diibias" ou de "baixo padrao moral". Contudo, apos a realizagao da 

pesquisa, as coisas se alteraram ainda mais. A propensao a formas 

de diferenciagao interna e bem nitida, havendo hoje associagoes "ne- 

gras" que praticam uma selegao ultra-rigorosa de seus membros, le- 

vando em conta a situagao economico-ocupacional, o prestigio social 

e a "padrao moral" dos candidates. Em conseqiiencia, as diferengas 

de niveis sociais comegam a refletir-se na diferenciagao do "meio ne- 

gro", embora certas evidencias de estatus compensaterio (ligadas a 

intengoes mais ou menos conscientes de "embasbacar" por um estilo 

"aristocratico" de vida) ainda sejam francamente universais. 

Tres conseqiiencias possuem grande significagao para a nossa 

analise. Primeiro, a ligagao ou a associagao com o "branco" esta per- 

(122) — Realizadas por Jorge Prado Teixeira. 
(J23) — Realizadas por Renato Jardim Moreira. 
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dendo a sua antiga importilncia como fonte de prestigio social (ou 

de suplementagSo de prestigio). O estado de espirito anterior pro- 

pendia a super-valorizar tais relagoes. Um exemplo e suficiente pa- 

ra esclarecer esse fato. Um musico negro, que tocava saxofone em 

uma banda de musicos brancos, ouviu o seguinte comentario de ou- 

tro negro: "Voce ganha 300 mil reis para tocar na banda? Pois a meu 
ver voce nao devia ganhar nada. So o fato de tocar numa orquestra 

de brancos ja paga ordenado". Ora, o "negro que sobe" continua 

suscetivel de suplementar e ate de consolidar o seu prestigio social 

ostentando suas "ligagoes de amizade" com os brancos. Com fre- 

qiiencia, ve-se forgado a tolerar certo desnivel social, aceitando "bran- 
cos de posigao inferior". Mas faz uma selegao a seu modo, isolando- 

se tanto do "branco orgulhoso", quanto do "branco de ma indole" 

ou de "carater duvidoso". E, onde isso se torna possivel, evita cuida- 

dosamente o desnivel social nas relagoes com "brancos", encarado 

no "meio negro" como "falta de prestigio" e tende a selecionar os 
"amigos brancos" no mesmo nivel social ou em niveis sociais supe- 

riores, Segundo, as propensoes a fixar e a defender niveis sociais 

marcantes repercutem de duas formas na diferenciagao do "meio ne- 

gro". De um lado, em tentativas mais ou menos conscientes de re- 
produzir no "meio negro" as formas de sociabilidade e de organizagao 

social da "populagao branca". Tais tentativas envolvem, natural- 

mente, o fortalecimento de atitudes e de comportamentos voltados na 

diregao de converter a "populagao de cor" numa miniatura do "mun- 

do dos brancos", o que significa que elas contxibuem, sensivelmente, 

para acentuar as posigSes e os papeis sociais na linha do regime de 

classes. De outro, estabelece-se com nitidez a ideia de que o "negro" 

deve "ser gente" sem deixar de ser "preto". Portanto, as distingSes 

sociais terao de operar-se e de ter vigencia atraves e apesar da cor. 

As implicagoes dessa convicgao sao severas. Ela intensifica ate o 

paroxismo certas propensoes exclusivistas e "aristocraticas" das velhas 

elites, fazendo com que o "negro rico" despreze, evite e revele in- 

sopitavel acrimonia em relagao ao "negro pobre" e, especialmente, ao 

"negro desordeiro". Na verdade, extensa parcela do negro que so- 

be" assimila as avaliagoes e os estereotipos contra o "negro", cons- 

truidos pelo "branco", e os aplica com enorme severidade a todos os 

negros e mulatos que correspondem a imagem tradicional do "preto" . 

Terceiro, os segmentos mais altos (e portanto realmente pertencen- 
tes a classe media, no consenso da sociedade inclusiva), apegam-se 

a uma "politica integracionista" duplice. Quanto a participagao do 

nivel de emprego e do nivel de renda na sociedade inclusiva, forgam 

uma linha de interagao com o "branco" e de integragao igualitaria. 

Quanto ao que se convencionou chamar, no Brasil, de "aspectos inti- 
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grupos de amizade e as associagoes recreativas ou culturais), demons- 

tram uma grande timidez, submetendo-se passivamente as avaliagoes 

etnocentricas e aos criterios supra-rigidos de selegao impostos pe- 
los "brancos". Dai decorre que o incremento do prestigio social e 

das oportunidades de atuagao social, que ele abre, so podem ser mo- 

bilizados socialmente no "meio negro". A ascensao social aumenta a 

area de participagao das "elites de cor" na esfera ocupacional e eco- 

nomica, mas, ao mesmo tempo, cria novas vias de persistencia e de 

ampliagao do isolamento social difuso do negro e do mulato. Nao dis- 

pondo de outro palco social para a sua auto-realizagao, o "negro que 

sobe" fecha-se dentro dos muros mais ou menos seguros daquelas 

elites, equilibrando suas compensagoes pelo fortalecimento do ex- 

clusivismo "aristocratico" que as caracterizam e pela acentuagao das 

linhas de classe dentro do "meio negro" e nas suas relagoes com os 

"brancos". 

Quanto as repercussoes diretas da ascensao social do negro e do 

mulato nas relagoes com os "brancos", duas tendencias globais podem 

ser assinaladas. Primeiro, na medida em que o "negro que sobe" 

possui requisites especiais para identificar-se ou corresponder as 

expectativas de comportamento do "branco", ele pode beneficiar-se 

ao maximo quer das oportunidades reais ou potenciais de aceitagao 

igualitaria, quer das disposigoes abertamente tolerantes de pessoas 

"simpaticas ao negro" ou "infensas ao preconceito de cor". Em fun- 

gao dos mecanismos tradicionais de ajustamento "racial", a ascensao 

social confere ao "individuo de cor" as probabilidades de ser qualifi- 

cado e tratado como excegao que confirma a regra. Em fungao dos 

mecanismos de integragao e de funcionamento da ordem social com- 

petitiva, a ascensao social faculta ao "individuo de cor" as probabili- 

dades de ser aceito em contactos formais e categoricos, regulados por 

papeis sociais identificados atraves de sua personalidade-estatus. Na 

pratica, as duas probabilidades de aceitagao misturam-se largamente, 

mas de tal modo que os mecanismos tradicionais absorvem e solapam 

os mecanismos competitivos de ajustamento "racial". Alem disso, a 

ascensao social do "individuo de cor" favorece, singularmente, a ma- 

nifestagao e o aproveitamento efetivos das disposigoes de tolerancia 

"racial" dos "brancos" que sao neutros ou contrarios ao "preconceito 

de cor". Os resultados das entrevistas revelaram que pessoas dispostas 

"a levar o amigo preto para casa", "a dar oportunidade a um preto 

de talento" e, mesmo, a casar com uma mulata pela qual "se apaixo- 

nara perdidamente", esbarram com a resistencia de parentes, amigos, 

colegas ou superiores. Os efeitos da ascensao social, na organizagao da 
personalidade-estatus do "negro" e no seu reconhecimento social pe- 
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lo "branco", criam condigoes mais ou menos favoraveis a emergencia 

de um dos dois mecanismos de ajustamento "racial" mencionados 

(ou a uma mistura de ambos). O que importa e que, nessas situagoes, 

"o projprio preto ajuda a si mesmo", como se diz vulgarmente, fa- 

cilitando as iniciativas ou disposigoes do "branco"a seu favor. Segun- 

do, a outra tendencia altemativa e exclusiva, caracteriza-se pelo re- 

crudescimento de atitudes, comportamentos e avaliagoes de carater 
intolerante e discriminativo. Do mesmo modo que no esquema tra- 

dicionalista ha quern se recuse a contemporizar com a filosofia da 

excegao que confirma a regra, na orbita da sociedade competitiva 

existem os que se recusam "a se colocar em pe de igualdade com um 
preto" atraves de contactos formais e categoricos. Ai, a resistencia ao 

"negro que sobe" e especifica, pois muitas vezes os mesmos sujeitos 

se mostram complacentes diante de "pretos humildes" ou que podem 
ser descritos como "pobres diabos". Doutro lado, assim como as ma- 

nifestagoes do "preconceito de cor" atravessam os diferentes niveis 
sociais — embora com variagoes relevantes na intensidade — essas 

atitudes e comportamentos puderam ser focalizados em todas as clas- 
ses sociais e grupos etnicos ou nacionais. As interpretagoes aventadas 

pelo proprio "negro que sobe", as quais giram em tdrno de motivagoes 
como "o orgulho inveterado das familias tradicionais", "o odio do bran- 

co (uns apontam o brasiieiro; outros, o estrangeiro) contra o negro", 
"o medo da concorrencia do negro", etc. sao insuficientes para ex- 
plicar as ocorrencias em questao. Embora em certos casos concretos 

motivagoes dessa especie possam entrar em jogo, parece que semelhan- 

tes manifestagoes extremas de intolerancia "racial" se explicam, do 

ponto de vista sociologico, pela resistencia com que essas pessoas 

se opoem, consciente e inconscientemente, a diminuigao da distancia 

social entre os dois estoques "raciais". Ao que parece, temem que a 

equiparagao com o "preto" redunde em degradagao social e em perda 

irrepar^vel de seguranga, de prestigio social e de poder por parte do 

"branco". 

O segundo grupo de questoes diz respeito as repercussoes indire- 

tas da ascensao social do negro e do mulato na situagao de contacto 

racial. Como se trata de um processo recente, toma-se dificil dis- 

cernir efeitos dessa ordem, que requerem certa duragao no tempo 

para se fazerem sentir objetivamente. Ainda assim, e possivel per- 

ceber algumas facetas dessa realidade in flux. Para os fins do pre- 

aente capitulo, interessaria focalizar algumas delas: as raizes do com- 

portamento calculista no "negro que sobe"; as fungoes do isolamento 

nas "classes medias de cor"; em que medida a ascensao do negro e 

do mulato esta contribuindo: a) para a revisao da imagem do "negro" 



— 602 — 

pelo "branco"; b) para a revisao da imagem do "negro" pelo "negro"; 

c) para a revisao da imagem do "branco" pelo "negro". 

Sem diivida, o comportamento calculista faz parte da dinamica 

do ajustamento humano a uma sociedade competitiva. Desse angulo, 

ele conta como requisite psico-social da propria ascensao social do 

"negro". No entanto, ha aspectos peculiares na situagao do "negro que 

sobe", que introduzem o comportamento calculista com produto de 

uma constelagao de efeitos, relacionada com a mobilidade social ver- 

tical. No fundo, o mecanismo e simples: o "negro" pode tentar assumir 

os papeis sociais inerentes ao estatus adquirido. Entao, descobre as 

"manobras" ou as "maquinagoes" de pessoas ("brancas" ou "negras"), 

empenhadas em "deturpar as suas intengoes" ou em "sabotar os seus 

interesses". Leva os primeiros cheques. Mas aprende que "tern de 

possuir a sua politica". Nesse ponto, nao so descobriu que precisa 

"agir com a cabega"; ja sabe, por experiencias amargas, que "quern 

nao cuida de si se dana todo". 3i3sse tipo de comportamento calculista 

e curioso. :£le nao teria sentido na ordem social tradicionalista, que 

exigia uma modalidade de calculo especial: a manipulagao das emo- 

goes e da vontade do "branco" como meio para atingir outros fins. 

Tambem nao tern sentido na ordem social competitiva, que requer 

o calculo como uma etapa da consciencia da situagao e do contrdle vo- 

luntario das forgas que nela produzem efeitos socialmente previsiveis. 

Todavia, na interpenetragao entre mecanismos tradicionalistas e com- 

petitivos de ajustamento "racial", ele se concerteu numa tecnica social 

necessaria, usada especificamente como instrumento de auto-defesa. 

Por isso, apesar das incompreensoes da velha geragao, que acha que 

o "negro moderno trocou a inteligencia pela esperteza", e da irrita- 

gao ou perplexidade do "branco", que ve seus motivos antecipados e 

anulados pelo "colega negro", essa tecnica encontra largo uso social 

construtivo. Na verdade, e inegavel que ela poe o "ego" adiante do 

"outro" e do "nos". Contudo, ela desempenha a fungao de "amaciar". 

psicologica e moralmente, as decisoes do "agente negro". Vendo-se 

como se estivesse num palco, ele se torna capaz de prever, com relati- 

va precisao, as atitudes e os comportamentos dos demais atores. 

Mesmo quando ele nao tern possibilidade de tirar proveito pratico 

desse conhecimento, este Ihe da maior maturidade e maior plasti- 

cidade de ajustamento. Por isso, deixa de "explodir a-toa" e inventa 

os mais variados expedientes para evitar que certos atritos e tensoes, 

inevitavelmente desencadeados pela competigao "racial", degenerem 

em conflitos. As vezes, reponta o amargor e o ressentimento que 

a necessidade dessas tecnicas de ajustamento provocam. Fala-se 

que nao "ha melhor diversao" que "surpreender o branco na arma- 

dilha do preconceito", em "gozagao do branco", etc.. Por af se ve- 
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srifica que o "negro" nao aprecia tais tecnicas e se desmoraliza, em 
parte, por precisar utiliza-las. Porem, elas o auxiliam a construir a 

sua carreira e contribuem, visivelmente, para desencadear atitudes 

e comportamentos egoisticos que sao, ao mesmo tempo, firmes e conci- 
liadores. 

Da mesma maneira, o isolamento das "classes medias de cor" 
(124) surge como uma tecnica de auto-protegao social. O padrao e o 

ritmo da ascensao social, com referenda a "populagao de cor", apre- 
5enta enormes debilidades. As bases materiais e morais de sustentagao 

do fluxo de mobilidade social vertical sao inseguras e movedigas; o 

volume de individuos abrangidos pelo processo e diminuto e poucos 

se elevam ao longo de todas as posigoes compreendidas pela espiral; a 

intensidade do proprio processo ameaga continuamente tanto os pro- 
gresses das geragoes, quanto os exitos dos individuos. Tudo isso 

obriga o "negro" a concentrar-se, unilateralmente, na exploragao das 
potencialidades adaptativas e integrativas de determinados papeis so- 

ciais a que poderia ter acesso. Em outras palavras, ele nao pode mo- 
bilizar todos os papeis sociais inerentes a posigao social adquirida. 
Alguns, por causa das resistencias abertas ou veladas dos "brancos"; 

nutros por falta de condigoes economicas, sociais e politicas apropria- 

das. O isolamento deliberado permite-lhe contornar algumas das di- 

ficuldades que advem destes ultimos fatores, estimulando uma espe- 
cie de utilizagao marginal dos recursos economicos, sociais e poli- 

ticos que sao exigidos para o aproveitamento-limite dos papeis so- 

ciais mobilizaveis. Portanto, o isolamento nao so resguarda a am- 

bigao de ura nlvel de vida alto e puritano. ^le instiga ajustamentos 
que "fazem render", que transformam as debilidades em forga real. 
Sem apelar para ele, nas atuais circunstancias muitos efeitos constru- 

tivos da ascensao social seriam fatalmente inuteis ou perdidos pelo 

"negro que sobe". A outros respeitos, nao ha duvida de que se trata de 
uma arma tatica, destinada a ser posta de lado assim que seja dis- 

pensavel. Pois, a sua perpetuagao indefinida poria em risco as pro- 

prias disposigoes integrativas da "populagao de cor". 
Por fim, o "negro que sobe" deposita grande confianga nos efeitos 

indiretos de sua ascensao social, como meio para modificar as ava- 
liagoes e as representagoes "raciais" vigentes. Os resultados da inves- 

tigagao, porem, nao dao margem a conclusoes promissoras. Por en- 
quanto, o "branco" tende a resistir a revisao da imagem do "preto", 

construida no regime escravista e no passado recente. A persistencia 

<124) —> E' 6bvio que nSo temos em vista o padrao de isolamento difuso, que de- 
corre das pressoes da sociedade inclusiva para "manter o negro em seu 
iugar". Mas, o mecanismo reativo que este prdprio teve de desenvolver 
para "tirar partldo" das oportunidades recentes de ascensao social. 
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da aceita^ao do "negro que sobe" com base na filosofia da exce^ao 

que confirma a regra parece ser responsavel por isso. Ela permite 

imputar os exitos aos talentos singulares de individuos isolados; e as 

falhas ou malogros as caracteristicas negativas universais do "pre- 

to". Ainda assim, percebe-se que a influencia de modelos formats p- 

categoricos de relagoes "raciais" esta produzindo resultados positives. 

Aumenta, paulatinamente, o numero dos que ajustam as avaliagoes e 

os comportamentos reais as normas ideais de julgamento do "negro". 

Reconhece-se, mais amiude, que o "negro de hoje" esta se transfor- 

mando. "Faz forga para estudar"; "procura aproveitar sua inteli- 

gencia"; ou "pode ser chefe, porque tern competencia". Doutro lado, 

os efeitos indiretos da elevagao do padrao de vida sao visiveis. Fala- 

se, com freqiiencia, de "negros alinhados" ou de "pretos que se vestem 

melhor que certos brancos" e que "sabem agir com decencia e distin- 

gao". Portanto, as representagoes e as imagens gerais perduram. Mas, 

elas perdem, crescentemente, a sua eficacia. Se a ascensao social do 

negro e do mulato tiver continuidade e ganhar proporgoes adequadasr 

elas passarao para o folclore das relagoes raciais O mesmo nao se 

pode dizer das representagoes e imagens contruidas ou mantidas pelo 

proprio "negro", quer digam respeito a si mesmo, quer se refiram ao 

"branco". Nessa esfera, as alteragoes sao substanciais. Nao ha diivida 

de que o "negro" ainda e prisioneiro da ideologia "racial" forjada pelos 

"brancos". Mas, no processo de ascensao, ele teve condigoes para va- 

riar as posigoes e as perspectivas de que ele participa e, por vezes, 

critica e refunde essa ideologia. Com isso, libertou-se de muitas im~ 

plicagoes ou determinagoes negativas da imagem do "preto", que an- 

tigamente o humilhavam e o paralisavam, tanto no piano dos mitos, 

quanto no piano da agao. O fato mais importante, aqui, e que o "ne- 

gro que sobe" repudia a imagem de "preto" que confunde "condigao 

racial" e "situagao social", fele pretende identificar-se, socialmenter 

atraves dos mesmos modelos de personalidade-estatus que tern valor 

para o "branco" e sao consagrados pela ordem social competitiva. Em- 

bora as interferencias do "complexo" e de suspeitas irrefreaveis pre- 

judiquem esse processo, ^le faz parte da "situagao normal" criada pe- 

la absorgao gradual do "negro" na sociedade de classes. Afirmagao 

analoga pode-se fazer com referenda as representagoes e imagens do 

"branco", feitas ou mantidas pelo "negro". O "branco-senhor", "su- 

perior" e "ente-supremo" desapereceu ate nos circulos da "populagao 

de cor" que ainda lutam por atingir as fronteiras da proletarizagao. 

Prevalece uma consciencia geral de que todos sao "cidadaos" e, portan- 

to, "um nao e mais do que o outro". Nos niveis sociais mais altos 

dessa populagao, as impulsoes competitivas e igualitarias trabalham 

ainda mais fundo, o que contribui para alimentar a propensao de 
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ver o "branco>' atraves dos mesmos modelos de personalidade-estatus 

que o "negro que sobe" projeta como "seu figurino". Estamos, natu- 

ralmente, longe de um "produto acabado". Em situagoes concretas, 

essas reelaboragoes sao esquecidas ou desmentidas, imperando os ve- 

Ihos recalques e condicionamentos. Contudo, por limitada ou discuti- 

vel que seja a sua eficacia pratica, elas estao presentes e prefiguram 

uma realidade nova. O "negro" concebendo-se como "gente", no mes- 

mo nivel, nas mesmas dimensoes e com a mesma plenitude com que 

representa o "branco" como tal. 

Terminada a apresentagao dos problemas, que constituiam o 

objeto desta parte do presente capitulo, podemos voltar nossa aten- 

gao para as conclusoes gerais que a analise comporta. Algo e evi- 

dente a primeira vista. As oportunidades de integragao do negro e 

do mulato a ordem social competitiva aumentaram consideravelmen- 

te nos ultimos tempos. Varios segmentos da "populagao de cor" in- 

corporaram-se, assim, ao sistema de posig5es sociais dessa ordem, 
nos niveis da "classe baixa" e, em proporgoes infimas, no das "clas- 
ses intermediarias". No entanto, a democratizagao das oportunidades 

nao obedeceu a um ritmo de crescimento contlnuo e acelerado. Ao 

inverse, ela se deu de maneira tal que permitiu vasta e confusa mistura 

de criterios de atribuigao de posigoes e de papeis sociais. Assim, as 
tecnicas tradicionais de selegao social, que manipulavam a cor de 

forma restritiva e discriminativa, segundo os interesses da monopo- 
lizagao do poder pelos "brancos", sao empregadas conjuntamente 

com tecnicas de peneiramento social racionais, tipicas da socieda- 

de de classes, fisse ponto merece seria reflexao. Porque esta acon- 
tecendo isso? Se partissemos da suposigao de que a ordem social 

competitiva correspondera, normalmente, na situagao historico-so- 

cial investigada, a todos os requisites de uma sociedade aberta (den- 

tro do limites da organizagao capitalista das relagoes de produgao e 
da ordenagao liberal-democratica das relagoes de poder), teriamos 

de admitir que a equiparagao das "ragas", "agrupamentos etnicos" 
e "grupos nacionais" em presenga seria o produto fatal dos proces- 

ses de mudanga social evolutiva. Todavia, a historia modema esta 

repleta de exemplos que demonstram que a ordem social competiti- 

va pode ser ajustada, economica, cultural e politicamente, ao mo- 
nopdlio do poder por determinado estoque "racial" (nos exemplos 

em questao: a "raga branca). Isso nos obriga a pensar se esta ou 

nao sucedendo a mesma coisa no Brasil. As evidencias discutidas 
comprovam que, pelo menos na fase histdrico-social aqui considera- 

da, essa nao so e uma tendencia real, como, de fato, nao se manifes- 

taram alteragoes significativas no padrao de dominagao "racial". 

Infelizmente, aquelas evidencias nSo suportam uma discussao socio- 
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logica mais ampla do problema, aconselhando-nos apenas a sltua-Io 
em termos de probabilidades historicas. Essa formulacao, porem, e 

em si mesma relevante, pois levanta uma hipotese de Importancia 

heuristica fundamental. Se a ordem social competitiva se associa a 

um padrao inalteravel de dominagSo "racial", a equiparagao entre 

"negros" e "brancos" podera desenvolver-se em diversos niveis da 

integra^ao do sistema de posigoes sociais e de organizagao do poder. 

Nunca, porem, em termos de igualdade economica, social e politica, 

"perfeita" ou simplesmente "balanceada", dos estoques "raciais" em 

interagao. 

Doutro lado, tambem parece patente que as disposigoes psico- 

sociais integracionistas da "populagao de cor" constituem o verda- 

deiro motor dos processes de ascensao social descritos. Em outras 

palavras, a sociedade inclusiva tern se limitado a fazer pressao para 

compelir aquela populagao a identificar-se com o sistema de nor- 

mas, interesses e valores da ordem social competitiva, resguardadas 

as atribuigoes e as fungoes da "raga branca" como "raga dominante". 

For isso, por sua propria natureza, essa pressao e assimilacionista. 

Ela nao tern por objetivo dire to e imediato nivelar, economica, so- 

cial e politicamente, os dois estoques "raciais". Mas, pura e sim- 

plesmente, visa a colocar a "raga negra" em condigoes de responder 

socialmente, a situagao de dominagao "racial" que se criou com a 

consolidagao da sociedade de classes. Dessa perspectiva, o impeto, o 

alcance e a regularidade dos processes de ascensao social do negro 

e do mulato dependeram da propria vitalidade economica, social e 

polltica lograda pela "populagao de cor". Em face da sociedade in- 

clusiva, os proventos que esta populagao colheu na esfera da mobi- 

lidade social vertical sao meros efeitos indiretos e nao visados dos 

oxitos da pressao assimilacionista. Segundo nos parece, esta hipo- 

tese permite explicar, sociologicamente, as debilidades reveladas pe- 

lo padrao e pelo ritmo de ascensao social do "homem de cor", fiste 

esta lutando, ainda, por conquistar uma situagao de classe (ou se- 

ja: esta lutando pela integragao a ordem social competitiva). Nao 

so nao possui condigoes satisfatorias para corresponder, material e 

moralmente, aos criterios de peneiramento numa sociedade de clas- 

ses. Como nao conta com nenhum apoio dinamico exterior, que te- 

ria de ser fomecido por pressoes diretas da sociedade Inclusiva pa- 

ra inseri-lo no sistema vigente de posigoes sociais e de organizagao 

do poder. Esta claro que a presente situagao histdrico-social nao im- 

pedira desenvolvimentos em outras diregoes, mais ou menos iguali- 

tarias, no futuro. No entanto, ela esclarece o que nos importa saber: 

porque o "negro" possui fracas possibilidades de utilizagao social 

construtiva das oportunidades de ascensao social e, ainda, porque 
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ele nao desfruta de condigoes para desencadear efeitos multiplica- 
dores na comercializagao societaria dos proventos materiais e mo- 

rals, conquistados pela ascensao social. 

Por fim, podemos agora dar uma resposta provisoria (125) a 

controvertida questao de saber se a ascensao social do negro e do 

mulato constitui ou nao um indicador da inexistencia (ou pelo me- 
nos da neutralidade social) do "preconceito de cor" (126). As evi- 

dencia acumuladas, bem como as duas conclusoes gerais anteriores, 

sugerem, positivamente, que a ascensao social do negro e do mulato 

se processou, esta se processando e se processara no futuro apesar da 

existencia e dos efeitos inibidores do "preconceito de cor". ;&ste se 
reflete tanto na avaliagao restritiva do "negro", quanto na limitagao 

de suas oportunidades econdmicas, sociais e politicas. Parece fora 
de diivida que as tendencias assumidas e os efeitos produzidos pe- 
la pressao assimilacionista da sociedade inclusiva repercutiram varia- 

da e intensamente na democratizagao das relagoes "raciais". Compa- 

rando-se a situacao historico-social coetanea com o passado recente 

ou remoto, constata-se que hoje estamos muito mais proximos de rea- 
lizar o padrao de democracia racial, posslvel em uma ordem social com- 

petitiva regulava pelo monopolio do poder pela "raga dominante". 

Nao so as avaliagoes raciais construidas no regime de castas 
comegam a entrar em colapso definitivo, como as medidas discri- 

minativas, emanadas ou legitimadas pelo codigo senhorial de rela- 

goes raciais, estao desaparecendo com intensidade crescente. Tudo 

isso, todavia, nao significa que as avaliagoes etnocentricas e os procedi- 

mentos discriminativos tenham sido eliminados. files persistem, as 

vezes de forma atenuada ou redefinidos socialmente; e interferem 

nas relag5es entre "negros" e "brancos". Em conseqiiencia da mono- 

polizagao do poder pela "raga" branca, ela controla as situagoes de 

classe plenamente configuradas pelo grau de desenvolvimento al- 

cangado pela ordem social competitiva em Sao Paulo. O que quer 

dizer que as interferencias de teor etnocentrico e discriminativo dos 
"brancos" prejudicam, irremediavelmente, a "populagao de cor". Etn 

suma, os dados apresentados nao validam a hipotese de que a ascen- 

sao social do negro e do mulato, nos ultimos anos, encontra explica- 

gao na ausencia ou na quebra do "preconceito de cor". Ao contra- 

rio, eles mostram que a ascensao social dos "homens de cor" esta se 

processando apesar da presenga sintomatica do "preconceito de cor". 

Alem disso, indicam, complementarmente, que algumas das manifes- 

<125) — No sentido de ser v^lida sdmente para a situagao histdrico-social descrlta. 
(126) — A questao da neutralidade social do "preconceito de c6r" d levantada atd 

pelos agentes humanos, em formulagoes que o situam como "uma ques- 
tao de gdsto" ou de "natureza estdtica". 
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tagoes deste ultimo se associam, definidamente, ao solapamento das 

tendencias de mobilidade social vertical operantes no "meio negro". 

3) Natureza e Fun?ao das Impulsoes Igualitarias: 

Os dados reunidos nas duas partes anteriores deste capitulo evi- 

denciam claramente o que significam, do ponto de vista sociologico, 

os processes de classifica^ao e de ascensao sociais do negro e do mu- 

lato. Ambos os processes requerem, produzem e intensificam a absor- 

gao regular de padroes de comportamento, de valores sociais e de 

modelos de organizagao da personalidade da ordem social competitiva. 

Por isso, esses processes respondem, a um tempo: 1.°) a pressoes as- 

similacionistas da sociedade inclusiva; 2.°) a aspiragoes integracio- 

nistas da "populagao de cor". As primeiras nascem principalmenie 

de necessidades imperiosas de incorporar o "negro" ao trabalho li- 

vre, ao sistema de relagoes de produgao capitalista e a ordem legal 

vigente; as segundas emergem dos anseios materiais e morais do 

"negro" de corresponder a essas pressoes e de identificar-se com os 

padroes de comportamento, com os valores sociais e com os modelos 

de organizagao da personalidade impostos e regulados pelos meca- 

nismos de diferenciagao e de integragao da ordem social competiti- 

va. Portanto, por sua natureza, ambos os processos se realizam atra- 

ves de mudangas psico-sociais e socio-culturais que provocam, exi- 

gem e reativam a redugao constante da distancia psicologica, cultu- 

ral e social existente entre os diversos estratos da "populagao de 

cor" e a ordem economica, social e politica da sociedade inclusiva. 

Em termos das relagoes dos estoques "raciais em presenga" e de sua 

posigao estrategica na estrutura de poder dessa sociedade, isso quer 

dizer que os referidos processos sociais se associam tanto a efeitos 

assimiladores, quanto a um process© caracteristico de desnivelamento 

socio-cultural, pelo qual o "branco" perde, continuamente, antigos pri- 

vilegios ou regalias socio-economicas, e o "negro" passa a compar- 

tilhar, crescentemente, das garantias economicas, sociais e politicas 

institucionalizadas pela ordem social competitiva. Como todo o sis- 

tema axiologico desta ordem social se assenta, estrutural e dinami- 

camente, em interesses e valores sociais consagrados pela "raga bran- 

ca", esses fenomenos conduzem, inevitavelmente, a mecanismos que 

introduzem os "negros" no mundo dos brancos e os convertem as 

suas avaliagoes sociais. Doutro lado, os dois processos preenchem 

as mesmas fungoes sociais. Mes engendram atitudes, comportamentos 

e aspiragoes sociais que compelem o "negro" a desejar ser "como • 
branco", em todas as circunstancias e para todos os fins em que tal 

coisa se revele socialmente possivel, e a exigir para si as garaa- 

tias sociais de que aquele se beneficie normalmente, de acordo coa 
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as gradagos inerentes a estratificagao da ordem social competitiva. 
Assim, a identificagao com o "branco" (atraves da identificagao com 

o sistema axiologico da sociedade inclusiva), nao se alicerga numa 

pura vontade de ser "parecido", de ser a "mesma coisa" ou de re- 
produzir a "imagem do branco". Ela nasce e e dirigida por motiva- 

goes e aspiragoes materials ou morals, que animam o "negro", pri- 

mordialmente, a pretender acesso regular as posigoes e papeis so- 
cials, configurados em torno das diferentes situagoes de classe da 

comunidade. Estas e que dao forma e sentido aos processos de imi- 

tagSo, desencadeados pela marcha da assimilagao e da integragao do 

negro e do mulato a ordem social competitiva. 

Essas consideragoes indicam que as referidas tendencias de clas- 

sificagao e de ascensSo sociais repousam em impulsoes de teor igua- 

lit^rio. Na medida em que o "branco" exige ou espera do "negro", 

impessoalmente, ajustamentos economicos, politicos e sociais apro- 

priados as regras do jogo, ele modifica, inconscientemente, as cone- 
xoes de sentido das relagoes "raciais", adequando-as as situagoes de 

classe existentes ou emergentes. Na medida em que o "negro" exige 

ou espera, do "branco", de si proprio ou de ambos, observancia es- 

trita dos criterios normals de peneiramento e de atribuigao de pres- 

tigio social, ele modifica consciente ou inconscientemente, por sua 

vez, as conexoes de sentido das relagoes "raciais", adequando-as (do 

mesmo modo) as situagoes de classe, existentes ou emergentes, Por 
ai se ve como os dois estoques "raciais" se vinculam de maneiras 

peculiares aos processos historico-sociais em curso. As tendencias 

din^micas, polarizadas em interesses, valores ou comportamentos so- 

ciais dos "brancos" prendem-se ao que poderiamos chamar de "fun- 

cionamento normal do sistema", numa etapa em que se impoe a ab- 

sorgSo coletiva, embora gradual, do negro e do mulato em miiltiplas 
posigoes diferenciadas do regime de trabalho livre. As tendencias 

dinamicas, polarizadas nos interesses, avaliagoes e comportamentos 

do "negro", sao largamente pessoais e intencionais, explicando-se pe- 

lo que se.poderia designar como "afa de pertencer ao sistema". Es- 

sa diferenga e essencial. De um lado, ela permite situar o contraste 
das orientagoes psico-sociais dos dois estoques "raciais" em presenga. 

O empenho e o ego-envolvimento do "branco" nao o levam a tomar 

plena consciencia da situagao global nem a interessar-se, vitalmente, 
pela eliminagao de inconsistencias persistentes no sistema de rela- 

goes "raciais". De sua perspectiva, o "negro" aparece como o causa- 

dor aparente das inconsistencias, que so se equacionam como reali- 

dade indesejavel em pianos muito restritos (quanto a atualizagao 

normal dos ajustamentos em que passam a ser essenciais a assimila- 

gao e a integragao do "negro"). O empenho e o ego-envolvimento 
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do unegro" conduzem-no a tomar consciencia da situagao global, pe- 

lo menos quanto as repercussoes dela no solapamento ou na neutra- 

lizagao de seus anseios de igualdade socio-economica. Isso o leva, 

naturalmente, a interessar-se pelo desaparecimento puro e simples de 

distingoes "raciais", que interferem na estrutura e no funcionamento 

da ordem social competitiva. De sua perspectiva, o "branco" apare- 

ce como o verdadeiro culpado pela demora cultural, como se ele a fo- 

mentasse e a explorasse conscientemente. De outro lado, a diferenga 

apontada permite discemir que a impulsao igualitaria, como meca- 

nismo de defesa do ego e de reagao societaria, objetivado "racialmen- 

te", constitui uma peculiaridade da "populagao de cor". E' sabido que 

essa impulsao se manifesta entre os "brancos", Mas, livre de cone- 

xoes "raciais", pois eles nao precisam eliminar barreiras que condicio- 

nem ou limitem sua participagao da economia, da sociedade e da 

cultura. For isso, as impulsoes igualitarias identificaveis no "negro 

que sobe" nao sao, apenas, as impulsoes que organizam a competigao 

pop riqueza, por prestigio social e por poder numa sociedade de clas- 

ses. Estas en tram em cena como requisites e produtos dos processos 

de assimilagao e de integragao a ordem social competitiva. Porem, 

com uma calibragao socio-economica, psico-social e socio-cultural es- 

pecifica, determinada pela ansiedade e pelos interesses da "populagao 

de cor" de entrosar-se na estrutura e no funcionamento daquela or- 

dem social. 

Se estas conclusoes sao validas, as impulsdes igualitarias, que 

procuramos descrever e analisar operativamente atraves do "negro 

que sobe". atuam — a curto e a longo prazo, mas sempre no nivel orga- 

nizatorio — contra o paralelismo entre "cor" e "posigao social infima" 

(ou seja, entre "inferioridade racial" e "dependencia social"). Elas 

compelem o negro e o mulato a aderirem, consciente e inconsciente- 

mente, a identificagoes e a avaliagoes sociais que visam a solapar ou 

a suprimir a importancia da "cor" como ponto de referencia e como 

criterio de classificagao nas relagoes sociais. Concomitantemente, elas 

provocam expectativas e aspiragoes ideais de fortalecimento-limite da 

"posigao social" e de suas implicagoes socio-dinamicas, tanto na or- 

denagao, quanto na regulamentagao das agoes e das relagoes huma- 

nas (portanto, inclusive das agoes e das relagoes que envolvem pessoas 

pertencentes a "ragas" distintas). Ambas as evidencias demonstram 

que aquelas impulsoes sao portadoras de um impacto inovador de 

carater revolucionario, no que tange as conexoes "raciais" do siste- 

ma social. Ate que ponto elas se concretizam socialmente e conse- 

guem impor mudangas efetivas nos padroes de acomodagao "racial" e 

assunto secundario, no momento (127). Elas nao so existem e in- 

(127) — No pr6ximo capitulo, debateremos a questao desse Sngulo. 
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tervem ativamente na organizacao do comportamento social do "ne- 

gro"; elas tambem repontam nas relagoes entre "negros" e "brancos'% 

como parte dos dinamismos que configuram e orientam os proces- 

ses de assimilagao e de integragao socio-culturais dos primeiros. Na 

verdade, estes dois processes ganham uma latitude inconformista e 

reivindicativa no seio da "populagao de cor". Por mais que essa con- 
digao seja dissimulada, se equacione de forma latente e aparega sob 

o manto de ambigoes pessoais, tal latitude e essencial e faz com que 

a mobilidade vertical do "negro" tenha um pathos e um logos pro- 
prios. file nao so quer algo socialmente, como quer livrar-se (ou re- 

dimir-se) de algo socialmente. As impulsoes igualitarias canalizam 

e calibram os dois tipos de motivagoes e de aspiragoes sociais. Por 

isso, conferem ao "negro" a possibilidade de conceber e de delinear o 

seu destine, em termos das oportunidades potenciais de uma socic- 
dade aberta. 

A luz dessas conclusoes gerais, obvias sob varies aspectos, duas 
questoes merecem atengao especial. Primeiro, o grau de lenacidade 

das impulsoes igualitarias. Segundo, as fungoes que elas preenchem 

nas relagoes do negro e do mulato com a sociedade global. 

As descrigoes feitas acima (principalmente ao longo da segunda 

parte deste capltulo), comprovam que as mencionadas impulsdes emer- 
gem, com freqiiencia, num clima social materialmente instavel e mo- 

ralmente ambiguo. A necessidade de fazer face as polarizagoes e 
as implicagoes negativas da "cor" forgou o negro e o mulato a ape- 
laram para tecnicas de ajustamento que provocam, normalmente, dois 

efeitos de natureza sociopatica: 1.°) uma especie de hipertrofia da 
"posigao social"; 2.°) e uma inflagao caracteristica do "prestigio so- 

cial". As coiSas se passam, na "populagao de cor", como se se desen- 

rolassem num jogo cenico. As exterioridades do estatus contam, sub- 

jetiva e objetivamente, tanto para a auto-avaliagao e a auto-afir- 

magao sociais dos individuos, quanto para a formagao de consenso so- 

cial a respeito de sua "situagao". Assim, uma cozinheira que seja 

"uma artista consumada" pode, se tiver um bom emprego, alcangar 
um nivel de renda relativamente alto no "meio negro". Isso Ihe fa- 

culta a possibilidade de ostentar, pelo menos em certos fins, um pa- 

drao de vida que se parece, exteriormente, com o da classe media 

da sociedade inclusiva. Os seus parentes, amigos e conhecidos acham 
que "ela esta muito bem"; e ela propria se representa como parte 

da "elite" (ou da "classe media de cor"). Note-se que semelhante 
obliteragao do estatus-real nao surge como uma ficgao, como aconte- 

ce com o brilho estonteante mas fugaz das fantasias ricas no Carna- 

val. E algo constante e que define, pela continuidade de certas apa- 

rencias, a "situagao" da pessoa (e, por vezes, de sua familia). Por- 
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tan to, nao se trata de um estatus totalmente ficticio (128) e existe, 

atras de mecanismos compensatorios tipicos, um lastro mmimo e 

estavel, que suporta e da realidade a montagem cenica. No con junto, 

porem, as ambigiiidades de semelhante condigao humana suscitam uma 

interrogacao. Impulsoes igualitarias embricadas numa tal situa^So 

de existencia social possuem alguma consistencia? Elas nao se di- 

luem nos artiflcios e nas miragens, que alimentam perpetuamente o 

complexo jogo cenico em que se converte a vida social na "alta so- 

ciedade de cor"? 

Os resultados de nossa investiga^ao comprovam, de modo irretor- 

quivel, que os elementos ficticios e os mecanismos compensatorios 

interferem negativamente nos processos de assimilagao e de integragao 

do "negro" na ordem social competitiva. Contudo, eles tambem paten- 

teiam que as aparencias desnorteantes da montagem cenica sao me- 

nos perigosas do que parecem e, o que e mais importante, a partir 

da aquisigao efetiva de uma situagao de classe suas interferencias 

negativas acabam sendo neutralizadas. Os que conseguem obter se- 

guranga e afirmar-se socialmente atraves de certos artiflcios, em re- 

gra empenham-se fortemente no sentido de preservar, melhorar ou 

ampliar o suporte real da montagem cenica. Duas tendencias sao bem 

conhecidas. A mais simples e geral revela-se no apego ao nivel de 

renda, que obriga o individuo a aceitar a estabilidade ocupacional, 

com todas as suas implicagoes. A tendencia alternativa, observada 

pelos que ocupam posigoes estrategicas mais vantajosas, conduz a 

mobilidade ocupacional, como recurso para elevar, concomitantemen- 

te, o nivel de renda e o padrao de vida. For conseguinte, as impul- 

soes igualitarias nao se confundem nem se diluem no emaranhado 

de ambigiiidades que cercam a vida associativa do "negro de elite" 

ou da "classe media de cor". Ao contrario, desde que o jogo cenico 

nao seja meramente ilusorio, elas constituem a espinha dorsal das 

manifestagoes de auto-afirmagao social. 

Isso nao impede certas gradagoes. O grau de tenacidade das 

impulsoes igualitarias depende da aquisigao de uma posigao na estru- 

tura da sociedade global e da consciencia que os individuos alcan- 

cem dessa condigao social. Em conseqiiencia, ele varia segundo uma 

escala elastica, na qual podemos compreender as diversas "situagoes 

pessoais" socialmente possiveis. Assim, no limite negative extreme, 

deparamos com o individuo que langa mao do estatus-ficticio para 

afirmar-se socialmente. Ai, nao estamos diante de um process© de 

simulagao, propriamente dito; mas, de um processo sociopatico, orien- 

tado pela manipulagao sistematica de meios e fins deformados. Lem- 

(128) — Como descrevemos acima, ao tratar da diferenciaQ§o sociop&tica da per- 
sonalidade do sedutor profissional. 
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bramos, a respeito, a carreira do sedutor profissional (em particular 

o momento em que o indivi'duo julga que "uma pessoa com sua apa- 
rencia" e "na sua situagao" deve ter "emprego a altura" e decide trans- 

formar-se em rufiao). Num ponto intermediario, temos a cozinheira 

que logra, por seus meritos, um padrao de vida aparentemente "rico". 

Ai, o indivi'duo manej a certos mecanismos compensatorios, mas estes 
podem ter uma aplicagao construtiva (mormente quando eles nao 

comprometem o estatus-real e engendram comportamentos voltados 

para a consolidagao ou a melhoria deste ultimo). Por fim, no limite 

positive extreme encontramos o operario, o tecnico ou o profissional 

liberal, por exemplo, que se esforgam por elevar as impulsoes igua- 
litarias ao piano do comportamento social inteligente. Trata-se de 

individuos com plena capacidade de ajustar as expectativas de um 

padrao "elevado" (ou "aristocratico") de vida ao seu nivel de renda. 
Encaram a montagem cenica como uma elaboragao convencional, atri- 

buindo-lhe apenas importancia relativa no conjunto das "responsabi- 

lidades morais" de cada um. Ha, pois, uma correlagao entre o grau 

de afastamento ou de ego-envolvimento em uma situagao de classe e 

o grau de tenacidade das impulsoes igualitarias. Elas emergem como 

requisitos da luta por uma situagao de classe. Mas, a medida em que 
esta se consolida, elas se diferenciam e se fortalecem, a tal ponto 

que os individuos acabam ficando conscientes de sua existencia e de 
sua utilidade social (129). Embora estas ponderagoes possam parecer 

tautologicas, julgamos indispensavel explicita-las. A razao e sim- 

ples. Pretendiamos deixar bem claro que certos elementos peculiares 

do estilo de vida do "negro que sobe" nSo neutralizam seus anseios 
de identificagao com a ordem social estabelecida e de mobilidade so- 

cial vertical. As impulsoes igualitarias encerram uma vitalidade que 

deriva do tipo de inter^gao do individuo com o sistema organiza- 

torio da sociedade global. Qualquer que seja a expressao que elas 

assumam, em suas objetivagoes culturais no "meio negro", elas sem- 
pre con tern um minimo de consistencia intema. Isso explica, segun- 

do supomos, porque certas tendencias de integragao social estao se 
universalizando e se intensificando no seio da "populagao de cor", ao 

mesmo tempo que indica ser este processo irreversivel. 

Nas relagoes do negro e do mulato com a sociedade global as 
impulsoes igualitarias preenchem duas fungoes basicas. Primeiro, 

elas concorrem para integra-los em escala social (130), as posigoes 

localizadas no niicleo da ordem social competitiva. Segundo, elas 

(129) — O que fica evldente na discussao, feita no quarto capltulo, da contra-ldeo- 
logla "racial" elaborada pelos movimentos relvindicativos no "meio negro". 

(130) — Poder-se-la falar em massa, desde que se entendesse que o processo ainda 
nao abrange a totalidade da "populagao de cor", mas uma parte deia. 
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concorrem para equipara-los aos "brancos", em todos os niveis de- 

diferenciagao dessa ordem social. 

Quanto a primeia fungao, e precise que se considere que as im- 

pulse}es igualitarias motivam e regulam socialmente dois tipos de 

ajustamentos, com freqiiencia complexamente entrosados na prati- 

ca. De um lado, elas por assim dizer poem o "neg^o,, em condigoes 

de perceber e de aproveitar oportunidades de classificagao e de as- 

censao sociais ligadas as pressoes quantitativas e qualitativas, pro- 

duzidas pela expansao do sistema de relagoes de produgao. De outro 

lado, elas dao ao "negro" condigoes para suportar a unilateralidade 

dos criterios de peneiramento social e de atribuigao de prestigio so- 

cial, bem como disposigoes para tentar corrigi-la. Quanto a segun- 

da fungao, elas reativam, reorganizam e reorientam, continuamente, 

ajustamentos que permitem participagdes progressivamente mais in- 

tensas e maduras dos modelos de organizagao do comportamento, da 

personalidade e do horizonte cultural do negro e do mulato. A equi- 

paragao com o "branco" depende de exitos previos nas relagoes com- 

petitivas. Por isso, essa fungao vincula-se, especificamente, aos pro- 

cessos que determinam os conteiidos e conformam a estrutura da pes- 

soa humana na ordem social competitiva. Secularizagao de atitudes 

e de avaliagoes sociais; racionalizagao dos modos de agir e de conce- 

ber o mundo; individualizagao dos interesses, dos valores sociais e 

da localizagao da pessoa na organizagao da sociedade global, esses sao 

os principals aspectos dos fenomenos que se desenrolam gragas a es- 

tas conexoes funcionais das impulsoes igualitarias. 

Seria preciso, agora, fazer uma rotagao de perspectivas, para pro- 

jetar os efeitos dessas duas fungoes das impulsoes igualitarias na ce« 

na historica. Parece evidente o que tudo isso significa sociologica- 

mente, Nao e so a superagao da heranga socio-cultural rustica e de 

complexos inibidores que conta essencialmente, Mas, tambem, a mo- 

dernizagao do "homem de cor" — sua mobilizagao para a vida social 

ativa, como ela se organiza na sociedade de classes. Ve-se, pois, que 

essas impulsoes assinalam um even to deveras importante, para o ner- 

gro e o mulato. A sua afirmagao na sociedade global atraves de ga- 

rantias e papeis sociais coordenados pela posigao social adquirida, em 

termos da estrutura e dos dinamismos da ordem social competitiva. 
Enfim, vemos o "negro" colocar-se em face da adversidade como al- 

guem que ja podera domina-la e conduzi-la. Aos poucos, do seu 

estofo nasce o cidadao, eliminando-se o circuito que isolava e pros- 

crevia o "negro" do destine comum. 



Capitulo 6 

O PROBLEMA DO NEGRO NA SOC1EDADE DE CLASSES 

INTRODUCAO: 

Os resultados dos dois capitulos anteriores poem-nos diante de 

uma problematica sociologica clara. Existe uma pressao integracio- 
nista, que opera no sentido de compelir o negro e o mulato a absor- 

verem as normas, os padroes de comportamento e os valores socials 

da ordem social competitiva. Mas, essa pressao nao mobiliza todas 
as influencias socializadoras da sociedade inclusiva. No fundo, ela 

corresponde, positivamente, a necessidade de neutralizar a distancia 

historico-cultural que se estabeleceu entre a heranga socio-cultural da 

"populagao de cor" e a civilizagao da era industrial. O que significa, 

sociologicamente, que ela e calibrada pela necessidade de identificar 

o "negro" com a ordem social competitiva e, por conseguinte, de de- 
senvolver nele lealdade para com os fundamentos economicos, juri- 

dico-politicos e socials dessa ordem societaria. Ela nao abrange outras 

areas da socializagao e da participagao de interesses economicos, de 

garantias socials e de bens culturais. Em conseqiiencia, trata-se de 

uma pressao integracionista que nao afeta, propriamente falando, os 

padroes predominantes de concentragao racial da renda, do prestigio 

social e do poder. Tais conclusoes indicam que a sociedade de clas- 

ses esta se convertendo em um si sterna social aberto, em termos da or- 

ganizagao das relagoes raciais, mas sem modernizar, a curto prazo pe- 

lo menos, os padroes de dominagao racial herdados do passado, os 
quais conferem o monopolio do poder aos circulos dirigentes da "ra- 

ga branca" e dao a esta a condigao quase monolitica de "raga dominan- 
te". Dentro desse quadro global, o que se poderia entender como de- 

mocratizagao das relagoes raciais aparece como um processo historico- 

social extremamente heterogeneo, lento e descontlnuo. 

Essas inferencias sao corroboradas, empxrica e interpretativamen- 

te, pelas conclusoes que se podem extrair dos dados concernentes ao 
protesto coletivo do "negro" e aos mecanismos de mobilidade social 
vertical inerentes as tendencias de classificagao do "homem de cor" 

no nucleo da ordem social competitiva. O protesto coletivo desenca- 
deava, no seio da "populagao de cor", compulsoes psico-sociais que res- 
pondiam, por seus conteudos e por seu sentido, a pressao integracio- 

nista da sociedade inclusiva. Contudo, ele punha em cheque os pa- 
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droes estabelecidos de concentraQao racial da renda, do prestigio social 

e do poder, pois pretendia a universalizagao, ex-abmpto, dos interes- 

ses economicos, das garantias sociais e dos valores culturais em que 

se fundam a legitimidade e o equilibrio da ordem social competitiva. 

Assim, o "problema do negro" se equacionava no proprio piano dos 

requisites ideais da integragao e do funcionamento do regime de 

classes, imprimindo as agitagoes raciais o carater de luta organizada 

e consciente pela igualdade entre as "ragas". Em outras palavras, ao 

mesmo tempo que reagia a pressao integracionista da sociedade in- 

clusiva, o protesto coletivo do "negro", atraves dos movimentos rei- 

vindicatorios, levava-a demasiado longe. Isso explica porque ele nao 

encontrou eco entre os "brancos" e so contagiou pequenas parcelas 

da "populagao de cor", condenando-se a um malogro indiscutivelmente 

funesto. Os mecanismos de ascensao social do negro e do mulato. 

por sua vez, podiam ser e foram calibrados pela qualidade e pela in- 

tensidade da pressao integracionista da sociedade inclusiva. files tes- 

temunham onde e como esta se abria, de imediato e em escala social, 

ao negro e ao mulato: na esfera do trabalho livre e nas posigoes he- 

teronomicas da piramide ocupacional, associada ao sistema capitalista 

de relagoes de produgao. O que quer dizer que aquela pressao somente 

produziu efeitos estruturais e dinamicos diretos em um unico nivel: 

o da diferenciagao das posigoes e dos papeis ocupacionais e profissio- 

nais do "homem de cor". Quebrou-se, no entanto, o hiato historico, 

provocado pelas condigoes em que se consumaram, na cidade, a revo- 

lugao burguesa e a consolidagao da ordem social competitiva. O "ne- 

gro" encontra, finalmente, vias normals e permanentes de engajamen- 

to a sociedade de classes. Todavia, as demais posigoes do sistema or- 

ganizatorio, com seus papeis sociais correspondentes, nao foram afe- 

tadas senao de forma indireta, na rede de efeitos e em proporgao a 

vitalidade socio-economica adquirida pelos estratos em formagao da 

"populagao de cor". Nem mesmo os papeis eleitorais, ligados ao sis- 

tema nacional de poder, sofreram qualquer focalizagao direta e ime- 

diata. Onde o "negro" se preocupa com as obrigagoes decorrentes da 

condigao de cidadao numa comunidade nacional republicana, ele o faz 

na linha estrita de seus interesses materiais ou morais e ao azar. Se 

a pressao integracionista da sociedade inclusiva se voltasse nesta dire- 

gao, teriamos um indicador objetivo e relevante do aparecimento de 

forgas historico-sociais tendentes a implantar, com a rapidez possiveL 

uma equiparagao socio-economica e politico-social dos estoques "ra- 

ciais" em presenga. Dadas essas condigoes extemas, que iriam orde- 

nar, canalizar e graduar o modo pelo qual a ordem social competitiva 

iria se tomar aberta a "populagao de cor", as impulsoes igualitarias 

operantes nesta populagao ficaram sujeitas: 1.°) a um condiciona- 
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mento historico-social previo de teor altamente restritivo; 2.°) a uma 

selegao confinada, rigida e inevitavel. Nao e de admirar-se, portanto, 

que o "negro" em ascensao tenha optado por uma vida tao realista 
quao oportunista, voltando as costas seja para os movimentos rei- 

vindicatorios, seja para os interesses comuns da "coletividade negra". 

Como dizem alguns de seus expoentes, "pensar em movimentos cole- 
tivos da azar"; ou, "as agitagoes raciais dao muito trabalho e nao 

adiantam nada. E' a mesma coisa que bater com a cabega na parede". 
Aderiram, insensivelmente, a logica de qtie "pessoas expertas nao 

dao murros em ponta de faca", contando; com series razoes para rea- 

lizar e fundamentar semelhante qpg^o. Proceder gm sentido contra- 

rio equivaleria a arriscar a seguranga e os encantps de "pertencer ao 
sistema" em troca de miragens. A sociedade inclusiva ja delineou o 

caminho a ser percorrido e, com pie, tragou a solugao final para o 
"problema do negro". 

fisses resultados colocam-nos na gontingencia de examinar o nos- 

so tema de uma perspectiva mais ampla. Primeiro, seria necessario 
tentar discernir se as tensoes raciais repercutem de alguma maneira 

no padrao de Integragao da ordem social competitiva, Nao nos inte- 

ressa o quadro geral de manifestagoes do "preconceito de cor" (1). 

(1) —i fisse quadro, como ja indicamos, acha-se descrito por Roger Bastide (cf. 
R. Bastide e F. Femandes, Brancos e Negros em Sao Paulo, op. cit., Cap. 
Ill —< "Manifestagoes do Preconceito de Cor"; cap. IV — "Efeitos do Pre- 
conceito de Cor", pp. 163-267). Cordo parte do prograraa geral de pesqul- 
sas, desenvolvido sob o patroclnio da UNESCO em 1951, deve-se conside- 
rar os seguintes trabalhos: Virginia Leoni Bicudo, "Atitudes dos Alunos 
dos Grupos Escolares em Relagao com a C6r de seus Colegas" (in Relagdes 
Entre Negros e Brancos em Sao Paulo, Editora Anhembi Ltda., Sao Paulo, 
1955, pp. 227-310); Aniela Meyer Ginsberg, "Pesquisas sobre as Atitudes de 
um Grupo de Escolares de Sao Paulo em Relagao com as Criangas de Cor" 
(Idem, pp. 311-361); Oracy Nogueira, "Relagoes Raciais no Municipio de 
Itapetininga" (idem, pp. 362-554); Edgard T. Santana, Relagoes entre Pre- 
tos e Brancos em Sao Paulo. "Preconceito de cor", edigao do Autor, Sao 
Paulo, 1951. Tambem merecem consulta especial ds seguintes trabalhos: 
Haddock Lobo e Irene Aloisi, O Negro na Vida Social Brasileira, S. E. Pa- 
norama Ltda., Sao Paulo, 1941; Oracy Nogueira, "Atitude Desfavordvel de 
Alguns Anunciantes de Sao Paulo em Relagao aos Empregados de Cor", 
Sociologia, Vol. IV — N.0 4, Sao Paulo, 1942, pp. 328-358; Virginia Bicudo, 
"Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos em Sao Paulo", Sociologia, Vol. IX 
— N.0 3, Sao Paulo, 1947, pp. 195-219; Emilio Willems, "Race Attitudes in 
Brazil", The American Journal of Sociology, Vol. LIV — N,0 5, Margo de 
1949, pp. 402-408; Dante Moreira Leite, "Preconceito Racial e Patriotismo 
em Seis Livros Didaticos PrimArios Brasileiros", in Boletim de Psicologia, 
N.0 3, Faculdade de Filosofia, Ci4ncias e Letras da Universidade de Sao 
Paulo, Sao Paulo, 1950, pp. 206-231; Carolina Martuscelli, "Uma Pesquisa 
sobre Aceitagao de Grupos Nacionais, Grupos "Raciais" e Grupos Regio- 
nais, em Sao Paulo", op. cit.; Oracy Nogueira, "Preconceito de Marca e 
Preconceito Racial de Origem. Sugestao de um Quadro de Referdncia pa- 
ra a Interpretagao do Material sobre Relagoes Raciais no Brasil", Anais 
do XXXI Congresso de Americanistas, 23 a 28 de Agosto de 1954 — Sao 
Paulo — organizados e publicados por Herbert Baldus, Editora Anhembi, 
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Mas, apenas, determinar como as tensoes raciais sao percebidas e con- 

troladas socialmente. Segundo, conviria estabelecer os contornos reals 

do que se configura, na atualidade e tendo em vista a situagao de 

contacto focalizada, como o dilema racial brasileiro. Aceitando tal 

debate, penetramos na problematica central da investigaeao, ao mes- 

mo tempo que ganhamos uma perspectiva estimulante para propor 

as conclusoes mais gerais a que chegamos. 

1) A Reacao Societaria as Tensoes Raciais: 

A analise desenvolvida no capltulo precedente indica que a clas- 

sificagao no nucleo da ordem social competitiva constitui um requi- 

site estrutural e dinamico para qualquer alteracao dos padroes vi- 
gentes de relagoes raciais. A razao disso e palpavel. O paralelismo 

entre "cor" e "condigao social dependente" so pode ser rompido a 

partir do momento em que o negro e o mulato alcancem condigoes 

de equiparagao economica, social e politica diante do branco. Na 

verdade, a referida analise tambem sugere, conclusivamente, que es- 

sas condigoes nao sao, em si mesmas, suficientes para modificar o 

status quo racial imperante. Os "brancos" ignoram, neutralizam ou 

solapam, consciente e inconscientemente, os efeitos sociais da clas- 

sificagao do "negro" nos niveis sociais a que pertencem. Contudo, eles 

nao podem impedir que os "homens de cor" em ascensao social mu- 

dem suas concepgoes de personalidade-estatus, seu modo de interagir 

com a sociedade inclusiva e suas atitudes em face das formas de 

acomodagao racial, herdadas do passado. Aos poucos, insensivelmente, 

pan passu a classificagao do negro e do mulato na ordem social com- 

petitiva, os padroes de relagoes raciais sofrem transformagoes socio- 

logicamente significativas. A longo termo, tais transformagoes ali- 

mentam (mantidas as tendencias descritas) a adaptagao paulatina 

mas progressiva do sistema de relagoes raciais aos requisites econo- 

micos, juridico-politicos e sociais daquela ordem social. Nao se pode 

dizer o que aconteceria, se o processo ganhasse intensa aceleragao 

constante, de modo a ajustar-se ao padrao de integragao da socieda- 

de de classes e ao ritmo com que ela esta se desenvolvendo, historica- 

mente, em Sao Paulo. Na conjuntura de pleno emprego e de elevagao 

constante da renda media real, que prevalecem no momento, seria 

provavel que as contradigoes existentes entre normas, estereotipos e 

comportamento manifesto exerceriam influencias inovadoras cons- 

trutivas. Em resposta a uma massa crescentemente mais numerosa 

de "homens de cor" em condigoes de disputar e de fazer valer os pa- 

ss© Paulo, 1955, Vol. I, pp. 409-434. Veja-se, tambem, a s^rie de reporta- 
gens escritas por Elias Ralde sdbre o assunto (DlSrlo da Noite, Sao Pau- 
lo, entre 21-1-1958 e 9-4-1958). 
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p&s sociais inerentes as posigoes adquiridas, as normas ideais encon- 

trariam possibilidades plasticas de dinamizar o comportamento efe- 
tivo dos "brancos", canalizando-o no sentido da democratizagao ace- 

lerada dos padroes de relagoes raciais. Por enquanto, porem, as coisas 

^estao longe de se equacionarem, sociologicamente, desse modo. A 
absorgao de negros e de mulatos na estrutura do sistema de classes 
assume proporgoes tao limitadas e continuidade tao vacilante, que 

se mantem, com relativa inflexibilidade, o velho circulo vicioso. A 

"cor" continua a operar como marca racial e como simbolo de posigao 

social, indicando simultaneamente "raga dependente" e "condigao 

social inferior". Alem disso, a ^populagao de cor", em sua quase to- 

talidade, nao possui elementos para livrar-se dessa confusao, vexa- 

toria e nociva ao mesmo tempo. O proprio "negro que sobe" — en- 
tidade privilegiada dessa populagao — tern de travar uma luta he- 

xoica, ininterrupta e ingloria para desfrutar, pessoalmente, parce- 
las minimas das prerrogativas polarizadas em torno de suas posigoes 

sociais. Essa compulsao igualitaria, por si mesma comprometida e 

<oscilante, e diluida e anulada pelo context© social. Como vimos, a 

categoria de empregador compreendia, em 1940, somente 123 negros 
« mulatos para 15.261 brancos — ou seja 0.78% para 97,04%. Ora, 

tomando-se como referencia o padrao de composigao demografica da 

populagao segundo a cor, essa proporgao deveria ser, conjecturalmente, 
muito diversa em um regime de equiparagao socio-economica de "ne- 
gros" e "brancos". O numero de empregadores "negros" deveria ser 

aproximadamente 13,5 vezes maior (da ordem de 1.609 individuos); 

« o numero de empregadores "brancos" dev.eria ser, aproximadamente 

1/10 menor (da ordem de 13.804 individuos) — deixando-se de la- 

do os "amarelos", que ultrapassam em mais de 1/6 a proporgao equi- 
parativa conjectural. 

Portanto, temos de partir de uma realidade que nao corresponde 

as racionalizagoes convencionais, defendidas pelos "brancos" que se 

identificam com a ideologia racial brasileira. ^les mistificam a rea- 

lidade racial, ao se representarem a "situagao do negro" atraves das 
normas ideais de comportamento e das potencialidades igualitarias 

da ordem social competitiva. Doutro lado, falseiam irremediavelmen- 

a sua perspectiva social, ao se apegarem a opiniao de que nas "ca- 

madas baixas" nao existem distingoes raciais. Isto ocorre, mas nas 

situagoes de convivencia peculiares ao mundo social modelado pela 
cultura de folk. Ai, o "negro" equipara-se ao "branco", para quase 

todos os efeitos sociais, por meio de uma "nivelagao por baixo". 

Trata-se de uma conseqiiencia socio-dinamica da absorgao na rede 

-de relagoes humanas, criadas pela economia de subsistencia. Na 
sociedade metropolitana, no entanto, a "nivelagao por baixo" implica 
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em pertencer a "classe operaria", pelo menos, o que exigiria prole- 

tarizagao sistematica dos segmentos da "populagao de cor" envolvidoS 

no sistema de trabalho livre fora das ocupagoes pertencentes as clas- 

ses "media" e "alta". Essa condigao nao se realiza senao parcialmehte 

e de maneira tao fragmentaria quao indecisa. O que resulta, na pra- 

tica, numa seria limitagao da integragao do "negro" ao regime de 

classes. Apenas alguns segmentos daquela populagao chegam a des- 

frutar, organicamente, de situagdes de classe tipicas. Outras parcelas 

da mesma populagao — presumivelmente mais da metade, ainda ho- 

je — encontram-se a margem ou na periferia do sistema de trabalho 

livre e do regime de classes, flageladas por condigoes anomicas de 

existencia social ou pela agregagao esporadica ao mundo do sub-pro- 

letario da grande metropole. Em suma, na situagao de contacto descri- 

ta, "nivelagao por baixo" nao quer dizer o mesmo que equiparagao com 

o "branco". Ao contrario, ela significa perpetuagao indefinida das duas 

polaridades que sustentam, tradicionalmente, o paralelismo entre "cor" 

e "posigao social infima" na sociedade brasileira: anomia social e 

dependencia socio-economica. Embora isso nao explique tudo (pois 

deve-se tomar em conta, tambem, as formas residuals de intolerancia; 

determinadas pelas tradigoes culturais dos varies grupos etnicos ou 

nacionais da sociedade paulistana), oferece-nos um pano de fundo 

geral para estabelecer-se, sociologicamente, como e porque o parale- 

lismo entre "cor" e "posigao social infima" acha viabilidade histo- 

rica no presente e condigoes externas de persistencia socio-cultural. 

Parece que, vendo-se as coisas desse angulo, fica patente que o "ne- 

gro" so tera elementos para modificar, em escala coletiva, seus pa- 

droes de reagao societaria as expectativas e aos comportamentos do 

"branco": 1.°) quando conseguir integrar-se plenamente a sociedade de 

classes; e 2.°) quando essa integragao se der, no minimo, de modo 

equitativo, em confronto com outros estoques "raciais". Ainda que 

as duas condigoes nao sejam suficientes para alterar a situagao ge- 

ral — ja que os comportamentos "raciais" dos "brancos" sao mo- 

tivados e controlados por fatores culturais estranhos a ordenagao do 

regime de classes — elas seriam decisivas em dois pontos. Primeiro, 

como suporte material e moral para a alteragao das representagoes de 

personalidade-estatus do negro e do mulato, bem como dos meca- 

nismos de reagao societaria da "populagao de cor" as manifestagoes 

caracteristicas do preconceito ou da discriminagao raciais. Segundo, 

como requisite socio-dinamico da organizagao, em escala coletiva, do 

comportamento inteligente do negro e do mulato, adequando-o as 

exigencias tipicas das situagoes de classe, incorporadas ao nosso mun- 

do historico-social. A luz destes dois pontos, parece claro que o "ne- 

gro" necessita de bases materiafs e morais para manipular em outro 

estilo e em beneficio proprio as garantias conferidas pela "posigao so- 
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cial". Enquanto os agentes do "preconceito de cor" (2) operam, pre- 
dominantemente, protegidos por situagoes de classe bem configuradas, 

as suas vitimas debatem-se, normalmente, com dificuldades insupe- 

raveis, sendo-lhes com freqiiencia impossivel defender sens interesses 

sociais atraves de tecnicas, comportamentos e controles sociais con- 

sagrados ou garantidos pela ordem social competitiva. 

Esta colocagao do problema sugere, de imediato, que as tensoes 
"raciais" emergem, no contexto da sociedade inclusiva, fora e acima 
dos interesses e valores sociais imanentes as situagoes de classe, na 

forma em que estas se atualizam socialmente em Sao Paulo. O mo- 

tor do comportamento inconformista do "negro que sobe" (pois o de- 

sejo de ascensao ja e, em si mesmo, uma opgao de teor e de orienta- 
gao reivindicativos, como vimos acima), esta no anseio de "ser gente", 

de "subir", de "pertencer ao sistema" ou a "ordem estabelecida". O 

que entra em jogo, em regra visa a "conquista de uma posigao" (ou 

seja, de uma "situagao de classe"). Todavia, raramente o referido an- 

seio pode objetivar-se "de dentro" de uma situagao de classe, quando 
se trata do negro e do mulato; e, mais raramente ainda, pode ele con- 

tar com os suportes estruturais e dinamicos que situagoes deste tipo 

oferecem a manipulagao de meios ou fins estrategicos, de interesse 

especifico e imediato para os "homens de cor" em ascensao social. 

Do lado do "branco", por sua vez, a freqiiencia de competigao real 
com o "negro" e quase nula. Ela so se concretiza esporadicamente, 

ao sabor de casos isolados, que nao repercutem nos padroes vigentes 

de relagoes raciais. Nenhuma das situagoes de classe, configuradas 

historicamente na atualidade, chegou a ser ameagada pela presenga 
ou pela concorrencia do negro e do mulato. Por conseguinte, nao sao 

interesses de classe que interferem nas manifestagoes do "preconceito 

de cor". A contra-prova dessa interpretagao pode ser obtida facil- 
mente: o desenvolvimento da ordem social competitiva nao contri- 

buiu, de nenhum modo, nem para intensificar as manifestagoes do 

"preconceito de cor", nem para modificar o seu padrao socio-cultu- 
ral, Na verdade, o "negro" nao cai, como e enquanto tal, na esfera 

de percepgao e de consciencia social sistematicas do "branco" Ao 

que parece, em grande parte porque ele nao e concebido e represen- 

tado, socialmente, como concorrente real ou potencial na fruigao de 

garantias ultra-desejadas e limitadas do regime de classes. Por isso, 

a importancia da cor na visibilidade social das pessoas e secundaria. 
O que possui significagao sistematica sao os simbolos externos de ri- 

queza, de prestigio social e de poder, os quais definem os niveis 

(2) —( Reiteramos, aqui, que estamos usando o concelto como categoria hlst6- 
rlco-socioI6gica, ou seja, na acep<;ao em que ela aparece na conscidncla 
social do "negro" e no consenso dos "brancos" mais ou menos tolerantes. 
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socio-economicos da piramide social, ou as qualidades e aptidoes 

pessoais dos individuos, destacados de sua posigao social. Contudo, 

essa condigao geral da percepgao e da consciencia do homem pelo ho- 

mem nao constitui um fator de neutralidade nos ajustamentos do 

^"branco" em face do "negro" e, tao pouco, deve ser encarada como 

uma prova da ausencia do "preconceito de cor", fiste se desencadeia, 

unilateral e confinadamente, onde e quando o "negro" emerge a to- 

na, convertendo sua presenga em algo incontornavel ou inevitavel. 

Entao, independentemente de motivagoes e controles sociais ligados 

a organizagao da sociedade de classes, entram automaticamente em 

jogo mecanismos especificos, que colocam sua pessoa ou seus inte- 

resses e comportamentos no foco de percepgao, consciencia e reagSo 

das pessoas "brancas" envolvidas. Nesse context©, dependendo das 

tradigoes culturais dos grupos etnicos ou nacionais a que estas per- 

tengam, do nivel social em que elas se situem e de suas peculiarida- 

des psicologicas quanto a tolerancia ou a intolerancia raciais, os es- 

tereotipos, as avaliagoes e as representagoes desfavoraveis ao ne- 

gro e ao mulato podem desempenhar ou nao influencia decisiva no 

condicionamento e na orientagao das atitudes e dos comportamentos 

dos "brancos". Em conjunto, isso delineia uma realidade contradito- 

ria e caotica. So ha uma ponte com o passado e com seu legado cul- 

tural — a que se objetiva, socialmente, atraves da estereotipagao, das 

avaliagoes e das representagoes "raciais", as quais nao se ligam, por 

seus conteudos ou por suas fungoes, a estrutura e a dinamica do sis- 

tema de classes. Doutro lado, esse fator constante e universal nao 

contem nenhum poder regulador proprio. file tan to pode ser neutra- 

lizado, quanto pode ser intensificado ou, mesmo, exacerbado por 

outras influencias concomitantes (associadas as tradigoes culturais 

dos grupos etnicos ou nacionais, as convengoes imperantes em ca- 

da classe social e as polarizagoes dos tipos de personalidade). Nao 

nos cabe aprofundar a analise nessa diregao. Mas, esses dados sao 

suficientes para evidenciar como se estabelece, dinamicamente, a 

vinculagao entre o passado, seu legado cultural e o presente. Os es- 

tereotipos, as avaliagoes e as representagoes desfavoraveis ao "ne- 

gro" encontram vias de atualizagao socio-cultural gragas a comple- 

xos de tragos culturais, sociais ou psicologicos cuja existencia e con- 

tinuidade independem, na situagao historico-cultural descrita, da or- 

ganizagao da sociedade de classes (3). Portanto, a aceitagao e a atra-t 

(3) — E* 6bvio que, em outras circunstanclas, poderia suceder o Inverso. As 
influencias mencionadas, sob forte competigio racial e numa situagao 
de conflito, poderiam vincular-se a interesses e a valores do regime de 
classes, associando o passado ao presente de forma mais dinSmica e, 
provavelmente, mals dramatica. Convlria atentar para o exemplo norte- 
amerlcano k luz desta perspectiva. 
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gao, bem como a rejeigao e a aversao diante do "negro" sao regula- 

das atraves de influencias psico-sociais e socio-culturais que nao se 

prendem geralmente (ou so se prendem esporadicamente) a estrati- 

fjcagao produzida pelo desenvolvimento do regime de classes em Sao 

Paulo e as tensoes que ela poderia suscitar na esfera das acomoda- 

Coes raciais. Em outras palavras, elas nada tern a ver, estrutural e 

din^micamente: 1.°) com os interesses materials e morals da "popu- 
lac^o de cor" na presente conjuntura; 2.°) com os interesses e os va- 

lores que conformam, idealmente, os padroes normals de integragao 
da ordem social competitiva. Chega-se, desse modo, a um resultado 

aparentemente paradoxal. Ambas as conclusoes sublinham que o "ne- 

gro" nao se converteu (pelo menos ate os nossos dias) em uma reali- 

dade fatal, a que o "branco" nao pudesse fugir e a que devesse, por 
isso, fazer face inexoravelmente. Ao inverse, este pode coloca-lo em 

segundo piano, ignora-lo e projetar seu destino como se a sociedade 

inclusiva fosse racialraente homogenea ou nela so contasse o poder 

de decisao da "raga" branca. Ora, o que importa salientar, sociolo- 

gicamente, e que esse elemento, em vez de aparecer como uma condigao 

positiva da integragao "racial" em moldes democraticos, surge como 

um fator de inercia, de efeitos profundamente negatives, file equaciona, 

socialmente, o desinteresse geral do "branco" pelo "negro", o qual 
concorre para perpetuar, indefinidamente, certos modelos arcaicos 
de acomodagao racial. Espera-se que o "negro" se ajuste aos padroes 

da civilizagao vigente. Mas, ignora-se o que isso significa, material 

e moralmente, para a sociedade inclusiva; e como isso possa ou deva 
repercutir na equiparagao de "negros" e "brancos" quanto a fruigao 

das garantias sociais, asseguradas pelo regime de classes. E, o que 

e indisfargavelmente sociopatico, onde o "negro" irrompe, por si 
mesmo> em niveis relativamente "altos", as ocorrencias sao percebi- 

das e explicadas: 1.°) como se ainda tivesse plena vigencia o criterio 

tradicionalista de dominagao racial, que excluia a excegao da regra 
geral e a manipulava para reforga-la; 2.°) como se o paralelismo 

entre "cor" e "posigao social infima" fosse um ingrediente normal 
nas relagoes entre "negros" e "brancos". 

Essa realidade e funesta para os interesses e as aspiragoes so- 
ciais da "populagao de cor". Alem disso, ela traduz as graves difi- 
culdades que pesam sobre a evolugao progressiva dos padroes de rela- 

goes raciais herdados do passado. Formou-se uma especie de vazio 

historico, que impede o entrosamento normal entre estes padroes e 

as tendencias assumidas pelo desenvolvimento da sociedade de clas- 

ses em Sao Paulo. Estamos, em suma, diante de uma realidade socio- 

patica, de conseqiiencias graves. Na medida em que a "populagao de 
cor" fica mais ou menos a margem, a sociedade inclusiva deixa de mo- 
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demizar-se em bloco e de realizar certas condigoes essenciais para 

o seu equilibrio dinamico. Nao e so a continuidade e a intensidade 

do crescimento que sao ameagadas; sao, tambem, sua homogeneidade 

e os proprios fundamentos materiais ou morais de uma ordem social 

competltiva, democratica e aberta. Em vista disso, tomam-se de im- 

portancia central os temas que permitem focalizar esses aspectos da 

assintonia existente entre os padroes de relagoes raciais e a ordem 

social estabelecida. Limitando-nos ao essencial, vamos tratar, nesta 

parte do presente capltulo, dos seguintes topicos: as formas de exterio- 

rizagao do "preconceito de cor"; as bases perceptivas e cognitivas do 

padrao brasileiro de "preconceito de cor", tal como ele pode ser ca- 

racterizado atraves da situagao historico-social investigada; as fun- 

goes manifestas e latentes do "preconceito de cor" na sociedade pau- 

listana; os mecanismos de reagao societaria as manifestagoes veladas 

e ostensivas do "preconceito de cor". O debate desses temas, com 

materiais empiricos selecionados, permitira completar o clrculo de 

nossa abordagem, contribuindo para demarcar melhor o grau de de- 

fasagem que ainda subsiste entre os padroes de relagoes raciais e as 

formas sociais de organizagao da vida, imperantes em Sao Paulo na 

era da civilizagao industrial. 

O "preconceito de cor" (4) aparece a analise historico-sociologica 

como uma formagao psico-social e socio-cultural tipica da civilizagao 

(4) —• indicamos, reiteradamente, que operamos com o termo "preconceito 
de cor" como uma categoria hist6rico-sociol6gica, construida pelos "ne- 
gros" e, em larga medlda, compartiihada pelos "brancos". O que carac- 
teriza essa categoria, como mencionamos, 6 seu cardter compreensivo. 
Ela funde as duas nogdes tdcnicas, de preconceito racial e de dlscrimi- 
nagao racial. 

Tendo em vista os propdsitos deste capitulo, conviria ressaltar como 
se estabelece a distingao entre os dois conceitos e como os utilizamos 
em nossa investigagao. O preconceito racial pode ser definido como "uma 
atitude social propagada no publico por uma classe exploradora, com o 
fito de estigmatizar determinado grupo como inferior, de tal modo que 
a exploragao do prdprio grupo ou de seus recursos possa ser justifica- 
da" (O. C. Cox, Caste, Class & Race. A Study in Social Dynamics, op. 
clt., p. 393); por sua vez, "a discriminagao racial sdmente aparece quan- 
do negamos a indivxduos ou grupo de pessoas a igualdade de tratamen- 
to que eles possam desejar" (G. W. Allport, The Nature of Prejudice, 
op. cit., p. 51). Aldm da bibliografia fornecida nessas duas obras, seria 
importante considerar-se, em particular, as seguintes tentativas de fo- 
calizagao do tema: G. A. Allport, "Prejudice: A Problem in Psychological 
and Social Causation", The Journal of Social Issues, suplement series 
N.0 4 (Kurt Lewin Memorial Award Issues), November, 1950; C. S. John- 
son, Patterns of Negro Segregation, op. cit.; G. Myrdal, com a colabora- 
gao de K. Sterner e A. Rose, An American Dileirtma. The Negro Problem 
and Modern Democracy, op. cit.; A. Kardiner e L. Ovesey, The Mark of 
Oppression. The American Negro, W. W. Norton & Co. Inc. New York, 
1951; T. D. Adorno, E. Frenkel-Brunswlk, D. J. Levinson, R. Nevitt San- 
ford e outros. The Authoritarian Personality, Harper & Brothers, New- 
York, 1950; B. Bettelheim e M. Janowitz, Dynamics of Prejudice. A Psy- 
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luso-brasileira. file conjuga avaliagoes e atitudes preconceituosas, de 

cunho etnocentrico e utilitario, a compulsoes e controles sociais dis- 

criminativos, oferecendo a necessaria base eidologica e etologica pa- 

chological and Sociological Study of Veterans, Harper & Brothers, New 
York, 1950; A. M. Rose, L'Origine des Prejuges, UNESCO, Paris, 1951; G. 
Saenger, The Social Psychology of Prejudice, Achieving Intercultural Un- 
derstanding and Cooperation in a Democracy, Harper & Brothers Pu- 
blishers, New York, 1953; H. Powdermaker, Probing Our Prejudices, 
Harper & Brothers, New York, 1944; A. M. Rose, Race Prejudice and 
Discrimination: Readings in Intergroups Relations in the United States, 
Alfred A. Knopf, New York, 1951; D. Krech e R. S. Crutchfield, Theory 
and Problems of Social Psychology, op. cit., caps. XH e XIII; J. Harding 
e B. Kutner, "Prejudice and Ethnic Relations", in Handbook of Social 
Psychology, organizado por G. Lindzey, Addison-Wesley Publishing Co., 
Cambridge, Mass., 1954 (Vol. II, cap. 27). 

As controv&rsias sobre a conceituagao e a abordagem de ambos os 
fendmenos nao podem ser apreciadas aqui. No entanto, julgamos essen- 
cial esclarecer que nao concebemos o preconceito racial como cabendo 
no dominio especifico da personalidade e a discriminagao racial como 
exclusivaraente pertinente a estrutura social, como 6 corrente entre mui- 
tos socidlogos e psicologos sociais norte-americanos. Ambos podem ser 
considerados nos diversos niveis da andlise sociologica (da a^ao e da re- 
lagao sociais; do comportamento coletivo; da socializagao e organizagao 
da personalidade; das normas, representagoes e valores sociais; ou da 
diferenciagao e integragao dos sistemas sociais). Em nossa investlga- 
gao, sem negligenciar os demais aspectos, concentramos a analise nos 
aspectos estruturais e dinamicos das conexoes entre o preconceito ra- 
cial, a discriminagao racial e os padrdes de integragao da ordem social. 
Assim, o preconceito racial foi expllcitamente referido a natureza de 
suas fungdes, como fonte de legitimagao de opinides, avaliagdes e re- 
presentagoes sociais, que motivam, calibram e orientam atitudes e com- 
portamentos sociais; e a discriminagao racial foi expllcitamente refe- 
rida como parte do conjunto de processes que configuram, graduam e 
regulam as disparldades resultantes da superposigao existente entre es- 
tratificagao social e estratificagao racial no sistema social total. 

Essa focalizagao permitiu compreender a complementariedade dos dols 
conceitos e das analises correlatas. Doutro lado, favoreceu uma orien- 
tagao descritiva que procura combinar a andlisc de regularidades de co- 
existencia com a andlise de regularidades de seqiidncia, consideradas em 
tdrmos da variagao dos padrdes de integragao da ordem social. 

Por fim, cumpre por em relevo que nao consideramos o preconceito 
racial e a discriminagao racial como produtos peculiares do regime de 
classes. Grande ndmero de especialistas propende para o ponto de vista 
geral de que ambos os fendmenos nao ocorrem em sociedades tribais, de 
castas e estamentais. Pensamos, ao contrario, que uma analise estrutu- 
ral-funcional, projetada numa perspectiva histdrica, evidencia que o pre- 
conceito e a discriminagao raciais preenchem certas fungdes primdrias 
universais e invariaveis. Onde ocorram interferencias entre estratifica- 
gao social e estratificagao racial, eles tanto servem como fonte de legi- 
timagao das formas estabelecidas de ordenagao social das relagdes ra- 
ciais, quanto para dinamizar, fortalecer e perpetuar os mecanismos so- 
ciais de dominagao racial vigentes. A diferenga entre a sociedade tri- 
bal, a sociedade de castas, a sociedade estamental e a sociedade de clas- 
ses, a respeito, consiste em que, nesta ultima, surgem condigdes e pro- 
cesses sociais que configuram ambas as manifestagdes como "injustas", 
"indesejaveis" e "perigosas" para o equilibrio do sistema de poder da 
sociedade global. Contudo, isto nao € suficiente para prefigurar um II- 
mite do buznano. O preconceito racial e a discriminagao racial consti- 
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ra aquelas avaliagdes e atitudes (5), bem como articulando-as a com- 

portamentos estandardizados, que Ihe conferem um mmimo de efe- 

tividade, de coercitividade e de continuidade. Nesse sentido, tanto as 

avaliagoes e atitudes preconceituosas, quanto os comportamentos dis- 

criminativos, possuem o carater de universais (6), sendo dotados de 

certa homogeneidade e generalidade. Parece evidente (embora isso 

nao seja abertamente reconhecido), que as contradi^oes e inconsis- 

tencias inconciliaveis, nascidas do conflito dessas avaliagoes e atitudes 

com os padroes ideais da civilizagao luso-brasileira, nao foram pro- 

priamente eliminadas. Ao contrario, foram absorvidas numa com- 

posigao sui generis^ que dissimula esse conflito e concilia os indivi- 

duos com suas reprecussoes nos pianos afetivos e cognitivos do corn- 

portamento social. Atendo-nos ao essencial, sao dois os principals 

resultados dinamicos dessa composigao conciliadora de elementos psi- 

co-sociais e socio-culturais incongruentes e idealmente exclusivos. Pri- 

meiro, o "preconceito de cor" nao eclode na cena social de maneira 

sistematica, atualizando-se socialmente como uma realidade subrep- 

ticia, ambigua e difusa. Segundo, a cor opera como uma referenda 

duplice: associa, inseparavelmente, "raga" e "condigao social", estig- 

matizando socialmente toda uma categoria "racial", fiste aspecto 

pode parecer secundario. No entanto, ele e crucial. Na verdade, e 

gragas a ele que a categoria "racial" estigmatizada ve-se compelida 

a aceitar as formas de acomodagao racial impostas. Desenvolvendo 

atitudes* avaliagoes e comportamentos ambivalentes, confusos e in- 

congruentes (alimentados pela duplicidade da referenda diferencia- 

dora), seus componentes ficam incapacitados de discernir a estigma- 

tizagao racial da dependencia socio-economica e do isolamento socio- 

cultural, nao sabendo, portanto, por onde e como impugna-los. Em 

conseqiiencia, as vitimas do "preconceito de cor" sao reduzidas a con- 

tingencia de enfrenta-lo sob grande confusao moral e sem meios para 

se congregarem em minorias raciais integradas. Representando-se co- 

mo parte ativa, de direito e de fato, da ordem social estabelecida, so 

aprendem a lidar com os efeitos nocivos da situagao de contacto racial, 

quando o conseguem, no ambito puramente individual. Tambem, es- 

ta-lhes vedado o recurso coletivo e organizado a tecnicas radicals 

de desmascaramento e de protesto, porque as tensoes raciais foram 

tuem uma realidade multiforme. £ o socidlogo preclsa estar preparado 
para surpreende-la atrav^s de suas v^rias roupagens e das possiveis com- 
binacdes entre etnocentrismo e diferentes tipos de domlnacao do ho- 
mem pelo homem. 

(5) — Sobre ambos os conceitos, de eidos e de ethos na anilise psico-soclold- 
gica e etno-socloldgica, conforme G. Bateson, Naven, op. cit., pp. 29-30. 

(6) — Sobre este concelto, conforme R. Linton, O Homem, trad, de L. Vilela, 
Livraria Martins Editora, Sao Paulo, 1943, p. 299 e sets. 
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confinadas ao fluxo subterr&ieo das relagoes raciais e sao definidasr 

socialmente, como ameaga incontornavel a "paz social". No con jun- 

to, pois, tudo concorre para disciplinar, encobrir e conter as ma- 

nifestagoes do "preconceito", submetendo-as as exigencias estruturais 
e dinamicas de uma civilizagao que converteu a acomodagao social 

em alvo ideal da integragao societaria dos estoques "raciais" em in- 

teragao (7). Elas nao podem ir tao longe, que ponham em risco a con- 

vergencia de interesses, ideais de vida e valores sociais, requerida 

pelo padrao historico-cultural desenvolvido de acomodagao racial. 

Doutro lado, porem, elas nao podem ser abolidas sem que esta con- 
vergencia se transforme, automaticamente, em equiparagao social pu- 

ra e simples dos estoques "raciais" em presenga. Penetramos, assim, 

no amago da estrutura e dinamica da situagao contacto racial predo- 
minante em Sao Paulo. Elas impedem a diferenciagao (e por con- 

seguinte o agravamento) do "preconceito de cor" encoberto em formas 

sistematicas de preconceito e de discriminagao raciais. Ao mesmo tem- 

po, nao obstante, amortecem ou anulam as repercussdes das tenden- 

cias de democratizagao da riqueza, do prestigio social e do poder 

na esfera das relagoes raciais. Descobre-se, assim, uma faceta de- 

veras instrutiva de nossa realidade racial. Ela sugere que assiste 

razSo aos que apontam o Brasil como um caso extreme de tolerancia 
racial. Entretanto, tambem evidencia o reverse da medalha, infeliz- 

mente negligenciado: a tolerancia racial nao esta a servigo da igual- 

dade racial e, por conseguinte, e uma condigao neutra em face dos 

problemas humanos do "negro", relacionados com a concentragao 

racial da renda, do prestigio social e do poder .Ela se vincula cla- 

ramente, de fato, a defesa e a perpetuagao indefinida do estatus quo 

racial, atraves de efeitos que promovem a preservagao indireta das 
disparidades sociais, que condicionam a subalternizagao permanente 

do negro e do mulato (8). As vitimas do preconceito e da discrimi- 

nagSo sao encaradas e tratadas» com "relativo decoro e civilidade, 

como pessoas; contudo, como se fossem pessoas pela metade. Os seus 
interesses materiais ou morais nao entram em linha de conta. O 
que importa, imediata e realmente, e a "paz social", com tudo o 

que ela representa como fator de estabilidade dos padroes vigentes 

de dominagao racial. 

£sse complexo contexto historico-social faz com que o "precon- 

ceito de cor" aparega na consciencia social do "branco", tanto sob os 
aspectos etologicos, quanto sob os aspectos eidologicos, como se cons- 

(7) — Sdbre este aspecto, cf. o prefdcio do autor em F. Henrique Cardoso e O. 
lanni. Cor e Mobilidade Social em Florian6poIis (op. cit., pp. XI-XXIII). 

(8) —< Tomamos o concelto de subalternizagao da an^lise de L. A. Costa Pinto- 
(cf, O Negro no Rio de Janeiro, op. clt., passim). 
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tituisse uma necessidade maldita. O negro prolonga, assim, o desti- 

ne do escravo, pois a escravidao suscitou a mesma sorte de reagoes 

estandardizadas. Temos de chamar a atengao para esse fato, por- 

que ele e fundamental. Os que apreciam as relagoes raciais na super- 

ficie e nao se preocupam nem com o padrao historlco-cultural de 

acomodagao social que elas envolvam, nem com as implicagoes deste 

em termos de concentragao racial da renda, do prestigio social e do 

poder, bem como do modelo correspondente de dominagao racial, nao 

atinam com a existencia, as ramificagoes profundas e as influencias 

persistentes do fenomeno. Nas entrevistas e nas situagoes experi- 

mentais que elas provocam, na interagao do pesquisador com os su- 

Jeitos da investigagao, a negagao obstinada e escandallzada consistia 

quase um procedimento sistematico. Ninguem quer aceitar a pe- 

cha de ter "preconceito de cor". So os que caem na categoria de per- 

sonalidades intolerantes e os que sao, tipicamente, neutros ao "pre- 

conceito de cor" admitem, francamente, a sua existencia e a sua 

legitimidade ou ilegitimidade. A realidade e descoberta aos poucos, 

pela acumulagao de contradigoes que nao afetam o equilibrio nem 

as orientagoes de comportamento das pessoas. Perguntas como — 

levaria um "preto" a sua casa; aceitaria um "preto" como chefe; 

deixaria sua filha (ou irma) casar-se com um "preto", etc. — con- 

duzem a explicitagao das inconsistencias, em regra percebidas ra- 

pidamente pelos entrevistados e recebidas com bom humor. "E'. Desse 

lado esta certo. Nos temos preconceito mesmo. Mas, o que se vai 

fazer?" Arranjos dessa ordem traduzem certa organizagao da persona- 

lidade, do comportamento e da concepgao do mundo. Nao se trata 

de leviandade nem de irresponsabilidade, mas de um padrao socio- 

culturaL que confere aos individuos certo relativismo e seguranga 

para suportar conflitos insoluveis entre os padroes ideais da cultura 

e os procedimentos sancionados convencionalmente pela pratica. A 

negagao obstinada e escandalizada representa um mecanismo facil 

de defesa, pelo qual se contorna a contingencia de reconhecer ver- 

dades embaragosas — seja para a integridade do Nos coletivo; seja 

para as lealdades das pessoas em face deste. Ao mesmo tempo, 

entram em jogo quatro influencias concomitantes, que reforgam es- 

se tipo de ajustamento. A mais forte e ativa liga-se a heranga do 

nosso mundo senhorial. As tensoes provocavam resultados funestos, 

quer no ambito da organizagao ou das relagoes das familias, quer 

no ambito da distribuigao do poder e do exercicio da autoridade. A 

nossa cultura sempre foi pobre de tecnicas sociais para manipular as 

tensoes. A via, aparentemente mais eficaz e seguida, sempre foi a 

de contornar as causas das tensoes e de intimidar a "parte fraca" (a 

mulher, o menor, o escravo, o dependente, o colono, o subordinado, 
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■o empregado, etc.). Essas tecnicas impregnaram os procedimentos 

-correntes na discussao e controle das manifestagoes do "preconceito 

de cor". Nao so se difundiu a opiniao de que este "nao existe no 

Brasil" como ela foi imposta aos divergentes, "brancos" ou "negros". 
Os mores cristaos, por sua vez, contribuiram para alimentar essa 

tendencia. A esfera da civilizago luso-brasileira que mais sofre, 
em virtude das inconsistencia socio-culturais assinaladas, e a religio- 

sa. Embora a religiao catolica nao tenha impedido nem a escravidao, 
nem o "preconceito de cor", ela difundiu certa repugnancia em admi- 

tir, francamente, as facetas sombrias do carater humano e da or- 

ganizagao da sociedade. As outras duas influencias sao secundarias, 

mas nem por isso irrelevantes. Por influencia do catolicismo e, em 

larga parte, pelo anseio de identificagao com a Civilizagao (euro- 

peia), o "preconceito" e a "discriminagao" sao tidos como degradan- 

tes, como se ornassem com a incivilidade e a barbarie. A Republica» 

por seu lado, consolidou um estado de espirito — que vinha de lon- 

ge — de valorizagao da pessoa e de seus atributos. Mas, de tal mo- 

do que, por assim dizer, generalizou "o direito de ser gente", mate- 

rializando na condigao de cidadao os direitos universais do Homem. 

Por curioso que parega, essa influencia reforgou os influxes do ca- 

tolicismo, sublinhando o teor do "preconceito de cor" como fonte de 

desrespeito a pessoa e de envilecimento dos proprios agentes. No 
conjunto, portanto, essas influencias sao convergentes, excluindo o 

"preconceito de cor" do rol das coisas abertamente desejaveis, res- 
peitaveis e dignificantes. Elas nao tiveram forga suficiente para 

modificar o carater dos homens e a organizagao da sociedade — nem 

no passado, nem no presente. Por isso, nao puderam. alterar a situa- 

>gao de contacto racial. Antes, aderiram as suas exigencias imperati- 

vas, como uma fonte inesgotavel de artificios e de racionalizagoes, 

gragas aos quais a realidade parece menos feia e o abominavel, mais 

ou menos sofrivel. Nao obstante, alem da preocupagao de "dourar a 

pilula", fortaleceram a propensao a amenizar o modo de dosa-la. A 

formula seria: "Bern,, o pre to nao e igual a gente. Mas, ele tambem 
tern sentimentos humanos e precisa ser respeitado" (9). 

A luz de tais contomos, o "preconceito de cor" nao so se atuali- 
.za discreta e brandamente, como se fosse "outra coisa". Mas, ainda, 
assume expressoes que iludem os seus agentes ou as suas vitimas e, 
o que e mais importante, nao fanatiza ninguem — qualquer um, 

mesmo entre os que "sentem desprezo" ou "odeiam os pretos"» esta 

potencialmente propenso a desenvolver o jogo da excegao que confir- 

ma a regra e a aceitar, em circunstancias especiais, relagoes do tipo 

(9) — TranacricSo literal de aflrmagao de um jovem de famflla luso-brasUeira 
tradiclonal. 
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formal, confinado e categorico com "pessoas de cor". Atitudes e com- 

portamentos divergentes podem ser assinalados, com relativa fre- 

qiiencia, na fimbria das personalidades intolerantes. Em primeiro 

lugar, aparecem os "brancos" que foram deformados pelo exercicio 

do mandonismo ao velho estilo. fisses nao respeitam as convengSes 

e geralmente revelam, de modo claro e ostensivo, suas atitudes e 

avaliagoes raciais. Deve-se notar que, se o paternalismo converteu 

a tolerancia afetada e a bondade simples (nas relagoes com o "ne- 

gro"), em uma especie de simbolo da "posigao superior", o mesmo 

aconteceu com os rompantes de quern sabe "qual e o seu lugar" e 

"qual e o lugar dos outros". Em vista disso, nesse estrato da popu- 

lagao encontram-se as pessoas que nao temem em exibir e ate em cul- 

tivar atitudes "chocantes" e francamente divergentes no trato hu- 

mane com o "negro". Talvez por essa razao, este focaliza as "fami- 

lias tradicionais" e os descendentes dos "baroes" ou dos "grandes fa- 

zendeiros" como se fossem "os responsaveis pelo preconceito de cor". 

Em segundo piano, vem os componentes das classes medias urbanas, 

principalmente os de extragao luso-brasileira. fistes conformam-se, 

predominantemente, as convengoes vigentes. Mas, chegam a tais ex- 

tremes na evitagao do "negro", devido provavelmente ao medo de 

comprometer seu prestigio social, que acabam caindo na propria ar- 

madilha. Convertem o lar numa fortaleza inviolavel, tendem a ser 

racialmente exclusivistas nas relagoes sociais e, com freqiiencia, ex- 

temam avaliagoes penosas (de teor francamente compensatorio) so- 

bre o negro e o mulato. Por fim, em terceiro lugar estao os estran- 

geiros ou descendentes do estrangeiros que compartilham de tradi- 

goes culturais proprias. Nesse caso, as divergencias nas avaliagoes 

e comportamentos raciais explicam-se pelo condicionamento cultu- 

ral. A intolerencia chega a ser acentuada, objetivando-se em torno 

de avaliagoes e representagoes raciais variavelmente depreciativas, 

intransigentes e hostis. Contudo, suas opinioes e atitudes raramente 

sobem a tona, quase sempre na forma de confidencia ou quando as 

pessoas "explodem". Prevalece, nesses estratos da populagao, certo 

temor de transgredir "os costumes dos brasileiros" e, principalmente, 

de ofender os prdprios "brancos" nativos, destratando ou maltratan- 

do "outros brasileiros" (as "pessoas de cor"). A extrema sensibili- 

dade destas pessoas as manifestagoes do "preconceito de cor" leva- 

as a perceber o que se passa. Em conseqiiencia, a explicagao de que 

o "preconceito de cor" e um produto da imigragao e da imitagao dos 

estrangeiros (as vezes indireta, ajunta-se: pretende-se instaurar aqui 

os modelos norte-americanos de relagoes raciais), ganha extraordi- 

nario vigor. Ela nao chega a ser tao freqilente quanto a explicagaa 

altemativa, que focaliza, negativamente, a influencia dos descen- 
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dentes das "familias tradicionais". Todavia, apresenta maior con- 

tundencia. Os "negros" que advogam essa opiniao, fazem-no com 

virulencia que nao transparece em se tratando daqueles ultimos. Apa- 

rentemente, porem, nao sao as atitudes e os comportamentos diver- 
gentes dos estrangeiros e seus descendentes, no trato convencional 

do "negro", que causam semelhante reagao. Ao que parece, o que con- 

ta sao os ressentimentos provocados pelos processos de substituigao 

populacional e pela ideia de que os imigrantes brancos tomaram o 
lugar da "prata da casa". A importSncia heuristica dos tres focos 

de divergencia, em materia de avaliagoes, atitudes e comportamentos 
raciais, e evidente. A analise sociologica da diferenciagao das ava- 

liagoes, atitudes e comportamentos divergentes em questao patenteia 

que eles sao conformados, contidos e calibrados pela matriz conven- 

cional envolvente. Em outras palavras, eles surgem antes como po- 

laridades extremas do "tratamento duro" do negro e do mulato, ad- 

mitidos pelo padrao assistematico e difuso do preconceito e da discri- 

minagao raciais, do que como base potencial para o aparecimento e a 

elaboragao socio-cultural do padrao sistematico e aberto do precon- 

ceito e da discriminagao raciais. Isso significa que a tolerancia so- 

cial diante das avaliagdes, atitudes e comportamentos raciais diver- 

gentes nao e flexivel e ilimitada. Ao contrario, ela desapareceria a 
partir de um ponto critico, que ameagasse a coletividade de formas 

puras de racismo. Esta conclusao e animadora, na medida em que 

sugere ser dificil ultrapassar os limites convencionais, impostos pe- 

la tradigao cultural, no modo de conceber e de tratar o "negro". 

Nao obstante, ela contem um contrapeso sombrio, Pois constitui a 

evidencia sociologica mais conclusiva de que as manifestagoes do 

"preconceito de cor" sao reguladas por um padrao historico-cultural. 

Para elimina-las, nao bastaria atuar na superficie, policiando o com- 

portamento isolado dos individuos. Seria preciso atingir esse padrao, 

que nos protege contra as ameagas do racismo, mas tambem nos afas- 
ta da verdadeira trilha da democracia racial. 

Alem dessas consideragoes, de carater geral, conviria tentar es- 

tabelecer as relagoes existentes entre avaliagoes, atitudes e comporta- 

mentos raciais de teor variavelmente preconceituoso e discriminativo, 

e os tipos de contacto envolvidos pelas situagoes possiveis de con- 

vivencia racial. O conhecimento dessas relagoes possui notoria im- 

portancia. De um lado, porque sugere, de imediato, quais sao os li- 

mites dentro dos quais avaliagoes, atitudes e comportamentos desse 

genero sao aprovados ou tolerados socialmente. De outro, porque in- 

dica, indiretamente, ate que ponto tais avaliagoes, atitudes e comporta- 
mentos sao orientados, estandardizados e regulados socialmente, ou 

seja, atraves de um padrao historico-cultural comum. 
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Os dados coligidos evidenciam que existem quatro modalidades 

tipicas de contacto por tras da imensa variedade de relagoes possiveis 

entre "negros" e "brancos". Em primeiro lugar, uma especie de con- 

tacto por agregagao. A mera coexistencia de categorias raciais distin- 

tas cria uma rede de interdependencia que converte os componen- 

tes dessas categorias em mebros do "nosso grupo". Embora o ponto 

de referencia global venha a ser a comunidade nacional — todos 

aparecem como "brasileiros" — a base das interagoes e fornecida pelo 

que se poderia chamar de sociabilidade de massa (10). For conse- 

guinte, "negros" e "brancos" aparecem como entidades puras, como 

se o contacto fosse estritamente categorico e se definisse em termos 

da identificagao dos individuos com as categorias raciais pertencentes 

ao ^nosso grupo". Neste piano, o "preconceito de cor" se exteriori- 

za de maneira impessoal e suave> mas ao mesmo tempo insidiosa e 

corrosiva. A cor se afirma, em toda a sua plenitude, como marca 

social, que liga o negro e o mulato, inelutavelmente, a uma raga in- 

rior e a uma posigao social degradante. O melhor exemplo, a respeito, 

pode ser extraido de certos ditos, ja arrolados acima: "negro nao e 

gente", "fazer papel de negro", "preto bom ja nasce morto", "coisa 

de negro", "nao passa de negro", "logo vi que era negro", "negro quan- 

do nao suja na entrada, suja na saida", "se eu gostasse de negro tra- 

zia um saco de carvao nas costas", etc. A eles, poderiamos acrescentar 

os ditos altemativos, usados pelos proprios "negros" — "branco nao 

presta", "branco que nao tern onde cair morto", "branco fingido", "fal- 

so que so branco!", "Se eu gostasse de branco carregava um saco de 

cal nas costas", "alma de branco", "branco pao duro" (ou "unha de 

fome")» "eu sou negro mas sou meu dono", etc.; e os ditos ainda 

mais expressivos, que salientam, aparentemente, atitudes ou ava- 

liagoes positivas: "coitado, ele nao tern culpa de ser negro", "nem 

parece negro", "e preto so por fora", "negro quando da de ser bom, 

e bom de verdade", "negro de alma branca", etc., ou "branco bom"> 

"eta branco legal", "nem parece branco", "branco bao, que nem mio- 

lo de pao", etc. (11). A maior parte dos estereotipos negatives, que 

estigmatizam o negro e o mulato racial e socialmente, projeta-se em 

verbalizagoes desse tipo, amplamente difundidas em nossos sistemas 

projetivos. Por isso, elas nao so sao inoculadas inadvertidamente, co- 

mo condicionam a formagao de imagens persisitentes (do "branco" 

sobre o "negro" e vice-versa) e chegam a converter avaliagoes etno- 

(10) — Para se usar conhecido conceito socioldgico, cunhado por G. Gurvitck. 
(11) — Arrolamos rica documentagao folclorica e fizemos amplo levantamento 

dos esteredtipos raciais vigentes. Infelizmente, nao podemos expor a do- 
cumentacao coiigida neste trabalho. 
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centricas em sucedaneos de juizos de realidade (12). Portanto, e no 

piano elementar da situaQao de contacto, onde a interdependencia das 

categorias raciais parece amorfa, indiferenciada e neutra, que a este- 

reotipagao negativa do "negro" langa suas raizes. Assim se explica 
porque os efeitos socials da estereotipagao escapam a consciencia dos 

agentes; e, o que e mais importante, porque a propria estereotipagao 

e tao tenaz e envolvente. Ela faz parte dos sistemas projetivos, herda- 
dos com o patrimonio socio-cultural luso-brasileiro, e insere-se entre 
as influencias psico e socio-din^micas formativas. 

Em segundo lugar, vem o contacto regulado convencionalmente, 

de acordo com as premissas do padrao tradicionalista e assimetrico 

de relagao racial. A mascara da civilidade poe uma cunha entre os 

sentimentos mtimos> as convicgoes profundas e as conveniencias ou 

o decoro da vida em sociedade. Em consonancia com a dualidade 

etica reinante em sociedades de castas, o "branco" impos-se — e com 

isso tambem impos ao "negro" — o principio geral de que cada um 
deve saber qual e "o seu lugar" e comportar-se de acordo com as suas 

exigencias exteriores. O contexto afetivo, logico e moral desse ti- 

po de interagao faz com que o paralelismo entre estratificagao racial 
e estratificagao social seja encarado como um fato natural, necessario 

e inevitavel. Por isso, apesar de empregar todos os meios disponiveis 

para fortalecer ou resguardar o padrao de dominagao racial que 
engendra e mantem tal paralelismo, o "branco" cultiva, explicita- 

mente, o preconceito de nao ter preconceito (13). Como so e essen- 

cial preservar certo padrao de dominagao racial, acaba sendo facil 
mascarar este objetivo por tras de propositos de defesa da ordemj 

social (ou, simplesmente, de defesa da "paz social"). A cor so entra 

em jogo, como marca raciab na medida em que ela tambem funciona 

como simbolo de estatus social. Dispomos de duas vias para desco- 

brir essa forma dissimulada de preconceito e de discriminagao raciais. 

De um lado, a que se oferece quando as convengoes que regulam a 
acomodagao racial sao rompidas, unilateralmente, na polaridade "in- 

ferior". Ou seja, quando o negro ou o mulato se negam "a ser tra- 

(12) —'A melhor ilustragao, a respeito, consiste nas descobertas de Dante Mo- 
reira Leite ("Preconceito Racial e Patriotismo em Seis Livros Didaticos 
Primaries Brasileiros", op. cit.), que evidencianx como a nossa litera- 
tura pedagdgica difunde e mantem avaliagoes etnocentricas desfavori- 
veis ao "preto". Os autores dos livros diddticos analisados, prov^vel- 
mente, enfileiram(-se entre os adeptos da democracia racial. Contudo, 
inadvertidamente projetam imagens do "preto" que produzem o efeito 
inverso. 

(13) — Erige, inclusive, essa modalidade peculiar de preconceito em mores, sub- 
traindo as inconsistencias psico-sociais ou sdcio-culturais que ele pres- 
supoe k percepgao sistem^tica, ao conhecimento objetivo e & dlcussao 
critica. 
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tados como preto" (mesmo nas condigoes de "pretos de alma branca"). 

Nesse caso, o "branco" . procura, brandamente, "colocar o preto no 

sen lugar" (lembramos um exemplo ja analisado: pode mandar ser- 

vir o almogo da visita na cozinha, independentemente de ser mulato, 

de possuir um curso superior e de ter uma profissao liberal). De 

outro, a que se descortina quando os "brancos" sao forgados a exibir 

"o que se passa por dentro". Um pequeno incidente no trafego, uma 

provocagao ingenua dos melindres do entrevistado ou uma rixa po- 

dem contribuir poderosamente para "soltar a lingua". Enumeremos 

alguns exemplos mais sugestivos: 1) For ocasiao do levantamento 

basico, surpreendemos, em um bar da Vila Nova Conceigao, um chofer 

de praga bebendo pinga em companhia de um negro. As aparencias 

eram de camaradagem. Ao instalar-se no carro, foi logo dizendo: "los- 

ses pretos quando a gente da a mao querem tomar a pema". "Por 

que?" kkAquele preto queria que eu Ihe emprestasse cem mil reis, 

ate amanha. Disse que era para ele passar a noite". "Nao Ihe deu?". 

"Eu nao! Me e muito atrevido". "Mas, nao e seu amigo?" "Nao e na- 

da. Eu nem o conhego. Estava tomando um aperitive e ele pediu para 

convida-lo. Eu deixei. Me pediu logo um copo de tres mil reis de 

caninha", Entao, entrou em outras confidencias. Em suma, disse 

que nao gostava de "preto", porque os achava confiados, atrevidos 

e falsos. "Ninguem pode confiar neles". Perguntamos se os considera- 

va inferiores aos brancos. "Isso nao sei dizer. Meus conhecimentos nao 

dao para isso. So sei que nunca vejo pretos em lugares importantes. 

So ocupam lugares baixos". Depois, lembrou-se que conhecia um 

"advogado de cor", mas acrescentou: "E um em mil. Todos os outros 

sao analfabetos. Nao sabem nada. Nao se pode aproveitar essa gen- 

te". Insistimos nas contradigoes de seu comportamento. file estava 

em companhia de um "preto", tratava-o cordialmente e no entanto, 

expunha-nos aquelas opinioes. Ao que retrucou: "Eu nao gosto de- 

les. A gente precisa aceita-los. Senao dizem que a gente e orgulho- 

so. Mas nao gosto deles. O que se vai fazer? A gente precisa viver 

de acordo com os costumes do pais. Aqui, o nosso costume e esse. 

Eu nao posso destoar dos outros. Acham que a gente deve aceitar 

os pretos; eu aceito. Mas sei que eles nao valem nada". 2) Numa con- 

versa em grupo, entre pessoas de classe media e de estirpe luso-bra- 

sileira antiga: pusemos em causa a opiniao de um dos participantes, 

segundo a qual "o negro e inferior ao branco". A pessoa em questao, 

que aceita em sua pequena industria "empregados de cor"; leva-os 

para comer em sua casa; joga futebol com eles; e faz camaradagem 

com os que parecem merecer a sua confianga — nao teve duvidas em 

afirmar prontamente: "o negro e mesmo inferior ao branco. As pes- 

soas que dizem que nao tern preconceito fazem isso por hipocrisia. 
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Ainda nao vi nm branco, desde os meus tempos de colegio, que nao 
tivesse preconceito. Mas, escondem isso". Questionado, acrescentou: 

"Quanto ao tratamento amavel concedido ao negro por certas pessoas, 

principalmente nas camadas ricas, acho que se pode comparar o fato 

com o tratamento que as mesmas pessoas dispensam aos animaizinhos 

*da casa. files tratam os negros como se fossem um cachorrinho ou 

um gatinho de estimagao. Dao ate o nome da familia a eles. Por 

causa disso, e claro que nao tratam o negro como um igual. Tam- 

bem, nao pensamos em confundir o negro com o branco" [...]. "O 

negro sabe que e inferior e reconhece que o branco e mais inteli- 

^ente e deve mandar neles, Por isso, se comporta com o branco com 

timidez e com respeito, aceitando o seu lugar. file nunca podera 

alcangar a mesma posigao que o branco, por mais que faga". Ao es- 

clarecer suas opinioes, sublinhou, espontaneamente: "o preconceito 

nao existe por causa da cor. Mas por causa da prdpria circunstancia 

do negro ser inferior ao branco e sempre ter servido aos brancos, 

como escravo, como criado e como operario. A cor serve para situar 
as pessoas e como uma especie de ponto de referencia. Ela simplifica 

as coisas, condensando em tomo dela as ideias que o branco tem do 

negro". 3) Um barbeiro, de descendencia italo-brasileira, relatou-nos 
uma briga em que se vira envolvido e na qual se machucara (as evi- 

<3encias exteriores levaram-no "a explicar-se" por conta propria). "Eu 
ia para casa e o Dito (negro que era servente na escola em que ambos 

trabalhavam) me convidou para tomar um aperitive. Entramos no 
Tabuleiro da Baiana e pedimos uma pinga cada um. Nisso chegou um 

•amigo do Dito, pre to como ele. So que era um sujeito alto, parecia 

um monstro. Tinha uma mao que era isto, sem mentira nenhuma [e 

indicou por gestos, um tamanho desproporcional]. file cumprimentou 

o Dito e Ihe disse: "Como e? !. .. Voce nao convida os amigo p'ra um 
aperitive? Entao, Ihe oferecemos uma pinga. file aceitou e conversou 

um pouco com o Benedito. Depois, voltou-se para mim e disse: "Olhe, 

me de cinco mil reis. Eu quero cinco mil reis de voce". Eu respond!: 
"Cinco mil reis eu nao tenho. Se voce quiser beber conosco pode. 

Mas dinheiro eu nao posso dar. Estou com a conta certa". file me 

respondeu: "Eu ja disse que quero cinco mil reis de voce!". file im- 

plicou comigo. Queria que eu desse o dinheiro para ele. O Dito inter- 

veio. Tentou acalmar o amigo. file nao atendeu e Ihe disse: "Que e is- 
so? Voce agora deu pra desprezar sua raga?" Ai eu disse: "eu nao 

dou dinheiro pra ninguem. Se quiser beber, bebe. Se nao, de o fora! 

Se quiser cinco mil reis va trabalhar!" O tal homem nao me disse 
nada. Virou-me um forte tapa na nuca, que me fez bater com o rosto 

no balcao e cair. Se tivesse um copo, eu morria. O Dito, em vez de 
segurar o amigo, se afastou. Eu a principio fiquei tonto. Depois me 
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recobrei de novo. Ai, fiquei como um louco. Nao vi mais ninguem.. 

Me joguei de cabega na barriga dele. Com a cabegada, ele foi cair do- 

outro lado do balcao e bateu com a cabega numa saliencia de marmore. 

Eu fiquei com medo dele, e dei um pontape bem no meio da pema, pra 

acertar nos culhoes dele. Era pra matar aquele filho da puta. Depois 

dei dois pontapes na cara dele e me abaixei e ainda dei alguns socos. 

Me tiraram de cima dele, se nao eu nao sei onde ia parar. file punha 

sangue pela boca, pelos ouvidos e pelo nariz" (14). "Fomos parar na 

policia. Mas o delegado me conhecia e me soltou. Eu nao ia ficar pre- 

so por causa de um preto bebado. Eu tinha machucado ele, mas nao 

o provoquei" [...]. "Depois, o Benedito me criticou, por ter batido 

no amigo, que estava bebado. Respondi-lhe: "Voce e que fez um 

bonito papel. A sua obrigagao era ter segurado o seu amigo. Agora 

voce esta me criticando porque eu nao apanhei. Voce esta com dor de 

corno por causa disso. Queria que ele me batesse porque e de sua 

raga. Pois fique sabendo que pra mim voce nao existe mais. Nao 

quero saber de mais nada com voce. Pra mim, chegou essa!" Movido 

pelo assunto, teceu varies comentarios sob re os "pretos". Asseverou: 

"nao tenho amizade por pretos. Nao gosto dessa gente. Falo isso na 

cara deles. Mas eles levam em brincadeira". [...] "Nao levo pessoas 

pretas pra casa. Voce acha que vou levar macaco pra minha casa?" 

Por julga-los "falsos" e "sem moral", nao os queria como amigos. 

"Eu tenho ido a Vila Mat'lde porque minha mulher esta doente e es- 

ta na casa da mae dela. Tenho observado essa gente la. files Sao 

tarados. Nao sao como os outros. Tanto faz ser casado como solteiro, 

nao tern nenhuma moral. Se tern filhos, nao liga para os filhos. Se 

e casado, e a mesma coisa que nao tivesse mulher. Vivem como se 

fossem sozinhos. Nao tern nogao de responsabilidade e de decencia, 

como os brancos. As mulheres pretas e mulatas vao com quern mos- 

trar dinheiro. Por qualquer dinheiro elas vao com qualquer um. Tan- 

to faz que seja casado ou solteiro. Eu nao sei, se e porque sao muito 

quentes. E uma raga muito diferente e parece que as mulheres sao 

mais quentes que as outras. Ate as mulheres pretas casadas aceitam 

aventuras com quern as quiserem. A lavadeira que vai buscar rou- 

pa la em casa nao pode me ver. Parece que me quer comer com os 

olhos. E nao se importa que tenha mais gente vendo" (15). Quanto as 

diferengas raciais, afirmou reiteradamente que "o preto e tarado"^ 

e que os considerava "inferiores ao branco": "Nao tern inteligencia 

nem ligam para a vida. Eu nao sei, mas parece que eles nao sao 

humanos. files nao sao como as outras gentes. Quando eu olho pa- 

ra eles tenho a impressao de que ainda sao bichos. So sao uns em- 

(14) — Esta descrigao foi confirmada pelo outro protagonista, o sr. Benedito. 
(15) — A lavadeira em questao era mulata clara. 



637 — 

briagoes, que querem beber pinga e que envergonham o BraslI com 

a ignoicincia que tem". Pressionado, admitiu que "existem excegoes": 

"isso nao quer dizer que todos os pretos sao assim". Contudo, sali- 
entou, "nao confio muito. files podem ser direitos. Mas quern vai 

advinhar?" Ate com referenda ao futebol fazia restrigoes ao "preto", 

dizendo que "os clubes em que existem negros sao diferentes dos 
clubes so de brancos". Em seu entender, "os jogadores pretos sao 

desonestos e atingem propositadamente os adversaries, da coxa para 

baixo". [...] "Clube bom nao tem negro. Os torcedores negros nao 

sabem perder". [... J "Os clubes pretos quase sempre sao fechados 

pela policia. Neles sai sempre briga, pois eles [jogadores] vao para o 

campo de navalha". 4) Dois incidentes corriqueiros comprovam a 

mesma realidade. O pesquisador viajava num auto-lotagao, de Santo 

Amaro para o centro. la ao lado do chofer; atras, estava outro pas- 

sageiro, mulato. Em Vila Nova Conceigao o transito estava interrom- 

pido, porque dois caminhoes, que deveriam seguir em diregao con- 

traria, estavam bloqueando a passagem (16). Os motoristas conversa- 
vam animadamente, alheios ao congestionamento do trafego. For fim, 

eles resolveram partir. Ai, o chofer do lotagao descobriu que o cho- 

fer do caminhao, que ia na diregao contraria, era mulato. Entao, fa- 

lou em voz alta, sem se importar com o "passageiro de cor": "Logo 

vi que era negro! Raga filha da puta"! Outro incidente ocorreu com 
um chofer de taxi, estando o pesquisador a seu lado. file queria ul- 

trapassar uma camioneta, que ia na frente. Mas, o outro nao dava 
passagem, apesar das buzinadas. Gragas a um farol, conseguiu ul- 

trapassa-lo, contra a mao. Ai, percebeu que o chofer era negro: "Ahl 

E um preto. Logo vi!" "Mas, preto e bom chofer, geralmente, nao?" 
"Sim! Quando bebe! Preto bebado e bom chofer". "Por que diz isso"? 

"E' que preto bom ja nasce morto. O senhor ja viu preto que presta? 
Existem alguns como os brancos. Eu conheci um, la no ponto. fisse rou- 

bava pouco!" 5) Todavia, mesmo em situagoes que exigem circuns- 

pecgSo, uma quebra do bom torn pode fazer o branco perder as es- 
tribeiras. Uma das pesquisadoras registrou um caso desses. Um me- 

dico, de renome, dirigia uma divisao de certo institute oficial. Cer- 

ta ocasiao, organizaram uma festa informal em sua homenagem. A 

assistente social teve a ideia de encarregar uma escrituraria, descri- 
ta "omo mulata clara e a funcionaria mais antiga, de fazer a sauda- 
gao. "Via-se pela fisionomia do dr. M. a sua contrariedade e em 

meio ao discurso ele interrompeu os elogios da oradora, dizendo se- 
camente: "Isso sao coisas da cabega da dona V." (a assistente social). 

A moga ficou com a cara deste tamanho! No fim da festa, o dr. M. 

(16) — Na ocasiao da pesquisa, a estrada de Santo Amaro s6 possuia nnm via 
pavimentada, muito estreita. 
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disse a dona V.: "Entao, foi so essa funcionaria que a senhora encon- 

trou para fazer o discurso? Uma mulata?!..." (17). Em resumo, as 

duas vias permitem levantar um veu que nem e muito denso, nem 

muito pesado. Ha uma "maneira correta" de fazer as coisas, nas re- 

lagoes entre "negros" e "brancos". Ela e marcadamente convencional. 

Nao afeta os nlveis profundos da sociabilidade nem o carater das 

pessoas envolvidas. Que o "branco" se apegue a semelhantes con- 

vengoes, parece facil de compreender-se. Mesmo depois que o pa- 

drao tradicionalista de dominagao racial entrou em crise, para ele 

esta em jogo a hegemonia da "raga" branca. Contudo, grande nu- 

mero de negros e mulatos — muitos parcial ou totalmente desvincula- 

dos da concepgao tradicionalista do mundo — tambem prefere esse 

modelo de acomodagao racial. Escolhemos, para exemplificar» as opi- 

nioes de uma jovem mulata, que discernia habilmente o "preconceito 

de cor" de outros mecanismos de avaliagao, selegao ou rejeigao (18). 

Ela viveu, antes de vir para Sao Paulo, em Angra dos Reis e no Rio 

de Janeiro. Aqui, foi residir em Santo Andre, Sentiu-se "chocada" 

pom as atitudes dos vizinhos, em sua maioria imigrantes estrangeiros 

de primeira geragao. Percebeu que "eles se retraiam, de maneira que 

poderia ser ate considerada afrontosa, para evitar relagoes com os 

pretos. Nao querem de jeito nenhum estabelecer convivencia com 

pessoas de cor". A sua "decepgao foi tao grande", que "ficou com 

odio da cidade", achando que "Sao Paulo e o pior lugar para os ne- 

gros" [...J. "No Rio ha maior tolerancia que aqui. Notei que al- 

^umas pessoas nao gostam de negros e evitam relagoes. Mas vi mais 

contactos e casamentos entre negros e brancos". Pedimos a um intelec- 

tual negro que analisasse essa propensao. De acordo com suas conclu- 

s6es> ao "preconceito do branco" corresponde "um preconceito sime- 

trico do negro". Portanto, nao e so aquele que pretende "por o negro 

em seu lugar"; este tambem procura "colocar-se em seu lugar". Se 

tudo se fizer com discregao e respeito aparente, ele nao se sente "me- 

lindrado" e "ofendido". Mas, se o "branco nao for suficientemente 

educado", tornando ostensivo o que deveria ser dissimulado, "entao 

ele sf julga ferido em seu pundonor". Os "brios de gente" e os "di- 

reitos de cidadao e de brasileiro" levam-no a ter odio dos "brancos" 

que agem dessa forma, e ate, a maltrata-los ou a agredi-los. Sao in- 

teressantes suas conclusoes. Ponderou que nao aprova, pessoalmente, 

essa tendencia. Mas, em sua opiniao ela e inevitavel. Enquanto o 

"negro" nao melhorar sua situagao economica e sua educagao, a "con- 

(17) — Omitimos outros casos analogos, por nos parecerem desnecessarios. 
<18) — Por ocasiao das entrevistas, tinha concluido o gindsio, um curso de 

datilografia e estava prestes a diplomar-se como contadora, sustentando 
seus estudos com a renda do proprio trabalho. 
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sideragao fingida", seria o melhor que ele poderia esperar em sua con- 

vivencia com os "brancos". Doutro lado, acentuou que e dificil com- 

bater e extirpar essa tendencia. Mesmo depois de melhorar sua si- 

tua^ao economica e sua educagao, o "negro" vacila antes de tentar 

um novo estilo de vida e de relagoes com os "brancos". Vence as he- 
sitagoes e afronta o medo de ser repudiado. Nesse momento» desco- 

bre que "a cor e uma barreira". O temor de humilhagoes e, princi- 

palmente, de praticar violencias aconselha-o a retrair-se voluntaria- 

mente. Em conseqiiencia, "nao se livra do seu complexo" e, o que e 

pior, "nao reeduca o branco, que continua a ver o negro de um pris- 

ma deformado e a vitima-lo com seus tolos preconceitos". 

Em terceiro lugar, deparamos com o contacto que e tipicamente 

divergente do padrao tradicionalista de relagao racial, seja na pola- 

ridade do "branco", seja na polaridade do "negro", seja em ambas. 

Mesmo sob a plena vigencia da concepgao tradicionalista do mundo, 
os brancos racialmente intransigentes recusavam-se, obstinadamente, 

a obedecer os preceitos das convengoes que regiam as relagoes ra- 

ciais. Ja indicamos, de varias maneiras, como essas pessoas "agiam 

de forma desabrida", externando seus sentimentos profundos e recu- 
sando-se a tratar o negro como se "ele fosse gente". Sua regra de ouro 

consisitia no conhecido "le com le, ere com ere". Ora, as nossas in- 
vestigagoes mostraram que o numero de "brancos", de estirpe brasi- 

leira, que perfilhavam tais orientagoes era bem maior do que se po- 

deria presumir. Ao que parece, isso se prende as peculiaridades da 

formagao da cidade. Os fazendeiros que aqui se instalavam tinham 
suas fazendas no Oeste Paulista. Permaneciam pouco tempo a testa 

delas, gerindo-as de longe e atraves de um preposto. Simultaneamen- 

te, envolviam-se em varias atividades economicas e politicas, que os 

distanciavam do mundo da fazenda e do escravo. Em certas epocas, 

toda a familia se deslocava para a casa da fazenda e la passava uma 

temporada. Nessas condigoes, o seu codigo era mais "burgues" que 

"aristocrata". Viam o "negro" friamente, como instrumento de tra- 

balho, e nao entretinham refinamentos psicologicos que poderiam exi- 
gir complicadas racionalizagoes compensatorias. Por isso» exteriori- 

zavam claramente atitudes e avaliagoes sobre o "negro" que se cho- 

cavam com os padroes senhoriais de decoro na materia (19). A contra- 

prova dessa interpretagao e fornecida por um estudo de caso de Ma- 

ria Izaura Pereira de Queiroz (20). file evidencia que as familias 

(19) —h Isso parece explicar as opinioes correntes nos fins do s^culo XIX e no 
primeiro quartel do s^culo XX, segundo as quais os brancos das fami- 
lias senhoriais de Sao Paulo abominavam o negro ((Dunshee de Abran- 
ches, O Cativeiro, op. cit., p. 228) ou sentiam ayersao por ele (Alfredo 
Ellis Jr., Popula$5es Paulistas, op. cit., pp. 98-99). 

(20) —' Elaborado a pedido do prof. Roger Bastide. 
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brancas importantes, cuja organizagao se aproximasse mais do padrao 

tradlcionalista, desenvolviam maior tolerancia e compreensao diante 

dos dramas humanos do "negro". Nessas familias, so um ou outro 

ranzinza, obnubilado com a "pureza de sangue" ou premido por um 

casamento indesejavel, insurgia-se contra o costume de "dourar as 

pilulas" nas questoes pertinentes ao "negro". Pelo que se pode jul- 

gar, tais familias e que se situavam, integralmente, na "tradigao bra- 

sileira" (naturalmente, como ela se manifestava nas camadas senho- 

riais). Quer a explicaao aventada seja verdadeira, ou nao, tres coi- 

sas podem ser estabelecidas, atraves das evidencias conhecidas: 1.°) 

alem dos casos esporadicos de personalidades racialmente intolerantes, 

certas condigoes concorriam para que os rompantes de franqueza dos 

"paulistas de quatro costados" nao poupassem os tabus vigentes nas 

relagoes raciais; 2.°) semelhantes tendencias eram francamente di- 

vergentes, o que significa que singularizavam as atitudes> as avalia- 

goes e os comportamentos "raciais" de uma minoria; 3.°) embora se- 

ja impossivel determinar, mesmo conjectural e grosseiramente, a ex- 

pressao quantitativa desta minoria, as nossas experiencias e os re- 

sultados de sondagens que efetuamos comprovam que ela abrangia 

um numero apreciavel de pessoas. A importancia sociologica dessas 

ilagoes e clara. Elas indicam que o "codigo racial" tradicionalista 

tambem prevaleceu integralmente em Sao Paulo (o que ja compro- 

vamos, por outras vias, na primeira parte deste trabalho); e, o que 

e mais significativo, que certas modalidades divergentes de manifes- 

tagao da intolerancia racial sao anteriores e independentes do fluxo 

imigratdrio (21). Nao obstante, a imigragao exerceu influencias es- 

pecificas e concomitantes no mesmo sentido (22). Nao so os imi- 

grantes eram portadores de tradigoes culturais proprias, que nao re- 

solviam de modo brasileiro os problemas provocados pela "mistura 

com os pretos". Ao se abrasileirarem e ao absorverem os "costumes 

do pais", eles reinterpretaram a tradigao cultural brasileira. No que 

conceme ao "negro", o aspecto verdadeiramente crucial esta aqui. 

Os resultados de nossas investigagoes (tanto da observagao de situa- 

(21) — Esta afirmagao nao pressupoe a id6ia de que tal coisa nao ocorresse, nos 
circulos sociais considerados, fora de Sao Paulo. Acima, apontamos 
como o mandonismo podia condicionar a formagao de personalidades au- 
toritdrias e divergentes, mesmo em questoes raciais. O que pretendia- 
mos sugerir 6 que, presumivelmente, o fenomeno apresenta maior in- 
tensidade em Sao Paulo. 

(22) — Coube a Sergio Milliet, na crltica das interpretagoes socioldgicas de Gil- 
bert© Freyre, evidenciar alguns dos aspectos mats notdrios das peculla- 
ridades histdrico-culturais do Brasil meridional e em que medlda elas 
se prendem aos processos de transplantagao dos imlgrantes e de suas 
culturas (c£. "A Fdrmula de Martius", in Rotelro do Cafd, op. cit., pp. 
145-160). 
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^6es concretas de convivencia racial, quanto das entrevistas) paten- 

tearam que os italianos, os alemaes> os austriacos, os espanhois, os 

sirios e libaneses, os japoneses, etc., praticamente redefiniram as 

convengoes que regulavam as acomodagoes raciais. Isles jamais conse- 

guiram compreender o jogo duplice de uma aceitagao que era, ao mes- 

mo tempo, uma rejeigao, ou de uma cordialidade que era mais apa- 

rente que substancial. Em conseqiiencia, na imitagao do branco de 

estirpe brasileira, cometeram lapsos que comprometiam o padrao tra- 

dicionalista de relagao racial. Tomavam as formas pelos conteudos, 

subvertendo por completo as bases da convivencia racial. Assim, 

acabavam atribuindo ao "negro" uma consideragao que estava longe 

de ser protocolar e convencional, perdendo o controle da interagao e, 
principalmente, a possibilidade de combinar a preservagao da distan- 

cia social a um respeito mutuo decoroso. Por conseguinte* caiam em 

armadilhas ingenuas. Aceitavam a amizade de vizinhos ou colegas 
de cor, vendo-se, depois, em palpos de aranha com as "liberdades" 

e os "atrevimentos", que resultavam de uma camaradagem mal con- 

cebida e engendrada, a luz da "tradigao brasileira". Portanto, para 
"colocar o negro em seu lugar", viam-se na contingencia de romper 

as relagoes ou de evita-los de maneira ultrajante. Como descobriu 

uma das pesquisadoras, forjaram um mundo no qual "nao havia lu- 
gar para o negro". Ao mesmo tempo, dadas as suas condigoes de vi- 

da, estavam expostos a uma contaminagao que nao afetava os "bran- 

cos das camadas dominantes". fistes podiam entreter relagoes com 

negros e mulatos sem prejudicar o seu prestigio social. As vezes, 

elas serviam, mesmo, como um meio de exibigao e de incremento do 

prestigio social. Ora, as polaridades que associavam a cor a uma posi- 

^ao social dependente ou degradante suscitavam entre os imigrantes 

e seus descendentes, precoce ou tardiamente (23), o temor de serem so- 

cialmente confundidos com "aquela especie de gente". A inexperien- 

cia no trato com o "negro" somava-se, pois, uma influencia conver- 

gente e deterioradora, que fortalecia, seriamente, a propensao para 
moderar ou suprimir o convlvio social com os "pretos". As arestas 

perigosas do padrao tradicionalista de relagao racial ganhavam, des- 

se modo, outra contundencia. Em particular, a esteriotipagao negativa. 
absorvida da tradigao cultural ambiente, convertia-se num fator in- 

controlavel e funesto. Ela iria refletir-se em atitudes manifestas e 
em comportamentos reais numa escala e segundo um estilo verdadeira- 

mente chocantes para a "tradigao brasileira". A esse quadro, deve- 

mos acrescentar outros dois elementos: a formagao de classes medias 

(23) —< Ou seja, desde a instala^ao na cldade, quando viviam corn os "negros" 
nos cortigos; ou a partir do momento emi que comegavam a "ficar rlcos" 
e mudavam de residencia, de padrao de vida e de posigao social. 
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e os efeitos reativos do comportamento do "negro que sobe". Inde- 

pendentemente de sua composigao racial, etnica ou nacional, as clas- 
ses medias em formagao tambem sao fortemente sensiveis as ameagas 

potenciais ou reals ao seu prestfgio social. O contacto freqiiente e 

intimo com o "negro" e visto nao so como algo embaragoso e indese- 

javel, mas como um risco. Nao se proscrevem nem a "empregada 

de cor" nem as relagoes de teor esporadico, informal ou categorico, 

notorio. O que se teme, acentuadamente, e a intimidade com o co- 

lega, o amigo ou o vizinho "de cor" e, em especial, que "eles apare- 

gam em casa". Mas, a propria visibilidade superficial e ocasional de 

tais relagoes aparece como ^'embaragosa". Eis um depoimento caracte- 

ristico. Uma quimica, de meia idade, que trabalhava como pesquisado- 

ra em um instituto oficial, mencionou espontaneamente a entrevista- 

dora: "Quando eu encontro na rua um preto ou mulato conhecido, 

porque eu tenho varies conhecidos de cor, e comegam a conversar, eu 

fico preocupada, com receio que passe uma pessoa conhecida. Eu me 

sentiria mal, se fosse vista na rua, ou a porta de um cinema, conver- 

sando com pessoa de cor". A solugao mais simples e generalizada 

consiste em "atalhar o mal pela raiz", com a evitagao, ostensiva e 

acintosa, se for necessario, de relagoes que se "prestem a confusoes" 

com "pessoas de cor". Aos poucos, quase insensivelmente, a evitagao 

deixa de ser cuidadosa e dissimulada, assumindo a expressao de um 

procedimento calculado e sistematico. O "negro que sobe" por sua 

vez, converte-se numa fonte de problemas. file quer ser aceito pelo 

"branco" de nlvel social equivalente e exige o mesmo tratamento que 

aquele dispensa aos outros colegas ou amigos, Eis um exemplo, ex- 

traido da entrevista de uma jovem jornalista e funcionaria piiblica 

(24): "Na repartigao havia um colega preto, instruido, culto, educado, 

de boas maneiras, com certa posigao funcional. Saia conosco, ia a 

bailes do clube profissional e tirava as mogas brancas. Tinhamos de 

aguentar ali, firmes! Muitas vezes, eu e ele saimos juntos e faziamos 

um trecho do meu percurso a pe. Eu ia conversando, aguentando fir- 

me. Mas, por dentro, imaginando: quern nos ve nao ira pensar que so- 

mos colegas de servigo. Certa vez, um grupo da repartigao foi a Porto 

Alegre, onde fomos a algumas boates. file achava-se no direito de nos 

tirar para dangar, e nao podiamos recusar e depois ir dangar com ou- 

tros. Agora, voce imagine que situagao!" O "branco", principalmente 

dos segmentos mais altos da "classe baixa" e da "classe media" para 

cima, fica perplexo nessas situagoes. As ambiguidades entre cor e 

posigao social subaltema desaparecem. Ou aceita e trata o "negro" 

como um igual ou nao pode ter relagoes com ele, Ainda aqui, a evi- 

tagao deliberada e sistematica impoe-se como a solugao mais simples. 

(24) — Esta entrevista foi realizada em meados de fevereiro de 1956. 
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Eis ai como se esta formando, sob o pano de fundo da crise do 

padrao tradicionalista de relagoes raciais, um contexto afetivo» 16- 

gico e moral que confere aos "brancos" "o direito de ter preconceito'r 

e de manifesta-lo publicamente. As atitudes de intolerancia proje- 

tam-se nesse contexto, reelaborando e fortalecendo velhas avaliagoes 

etnocentricas. Alguns exemplos permitirao acompanhar tais desdo- 

bramentos, nos diferentes niveis mencionados. Em documento, re- 

digido para a nossa pesquisa, por um paulista pertencente a uma 

das mais ilustres "famllias de quatrocentos anos" da cidade, depara- 

mos com a seguinte opiniao: "Colocando de lado todo sentimentalis- 

mo de simpatia e piedade que o negro sempre despertou, no nosso 

pais, veremos que a essa raga se conferiram sentimentos que ela 

nunca possuiu. E importante no entanto nao confundir o valor cul- 

tural de uma raga com virtudes de determinadas pessoas. A histo- 
ria indica, em varies paises, pretos que exerceram em variadas epo- 
cas, com pleno sucesso, as mais diferentes atividades profissionais, 

tais como a de jornalista, adv'ogado^ engenheiro, medico, etc., mas, 
por outro lado, a ciencia que observa os fatos friamente, livre de 

qualquer paixao, provou que, ate hoje, os negros nao puderam se 

constituir em povos civilizados. Para a ciencia essa inferioridade 

e um fenomeno de ordem perfeitamente natural" [•••]. "Don- 
de posso concluir afirmando que alguns negros sao capazes 

de exercer qualquer atividade profissional, mas que a maioria 

da raga e, como mostram os fatos cotidianos, totalmente incapaz". 

Em uma conversa, de que participavam varias pessoas, outro pau- 

lista, descendente de estirpe ilustre, explicava "o progresso da Argen- 

tina" pela baixa proporgao de negros e mulatos na populagao. Termi- 

nou, afirmando: "E' uma sorte para eles nao terem muitos pretos la. 
Isso e uma porcaria, que nao presta para nada!" Quanto aos imi- 
grantes ou seus descendentes, selecionamos duas ilustragoes. Uma, 

colhida ao acaso. O pesquisador viajava em um onibus, ao lado de 

um senhor que, depois, soube ser filho de italianos. O veiculo ia 

pela Av. 9 de Julho, do centro para os bairros. Na altura do tunel, 
um caminhao, carregado de sacos de cal, ultrapassou-o. Sentados 

sobre os sacos iam dois negros e um mulato, sendo que um deles 

langava punhados de cal para o ar, gritando: "P6 de arroz! P6 de 
arroz!" O po, espalhado pelo vento, atingia os passageiros do onibus, 

que ficaram revoltados, O mencionado desconhecido nao se conteve» 

dizendo ao pesquisador: "Olhe a cor! Deus me livre, nao e a-toa que 

eu nao gosto dessa gente. O senhor ja viu branco fazer isso?" Em 

seguida, teceu varios comentarios sobre "a mistura existente no Bra- 

sil". Em seu entender, "em nenhum outro pals o negro e aceito co- 
mo aqui. Isso se explica. E que ha muita mistura entre nos. Nao 
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existem brasileiros. Sao todos filhos de italianos, de alemaes, de ja- 

poneses, de suigos, etc. Cada um acha que a terra do pai e melhor 

e vive com esse sentimento. Eu nao. Eu gosto desta terra e educo 

meus filhos para gostar dela" [...]. "No Brasil nao pode haver uni- 

dade. Porque sao muitas gentes, de ragas diferentes. Na Europa nao 

e assim. Pelo menos o meu pai diz que os italianos pensam todos 

de um modo. Nao tern essa mistura, como aqui". Insistiu, reiterada- 

mente, em que "os pretos sao falsos e nao prestam. Em 100 se en- 

contra um que presta. E assim mesmo nao se pode confiar neles" 

[...]. "E um absurdo que o preto viva com tanta liberdade entre 

os brancos". A outra ilustragao foi extraida da autobiografia de uma 

jovem, cujo pai era filho de alemaes e cuja mae pertencia a tradi- 

cional familia brasileira: "Meu pai que, frente a minha mae, pos- 

sui o privilegio de ter sangue ariano. desde pequena me revoltou com 

suas opinioes: "Negro nao presta. O Brasil nao vai para a frente 

por causa dessa negrada. Na Europa, sim, da gosto de se viver. La 

nao se ve nenhum negro nas ruas. Que vergonha, quando um estran- 

geiro vem pra ca e ve essa pretada e tern ate de se sentar ao lado 

deles, no bonde!" [...] "Ha cerca de um mes ainda o ouvi dizer: 

"A turma do futebol hospedou-se no Excelsior. Essa negrada nao 

tern vergonha. Eu, se estivesse hospedado la, pedia imediatamente 

a minha conta". Assim pensa meu pai dos negros" (25). Para exem- 

plificar o que ocorre nas classes medias, selecionamos as opinioes 

de um contador branco, que nos pareceram bem caracterfsticas. Nu- 

ma roda de amigos, discutia-se o "preconceito de cor". £)le discor- 

dou dos que sustentatavam que "o preto fosse culpado pela situagao 

em que vive e pelo preconceito de cor" [...]• "O preconceito de 

cor foi criado pelo branco. Nao foram os negros que criaram o pre- 

conceito. Mas um homem nao tern culpa por ter sido escravo. Os 

brancos e que os arrancaram da Africa e os trouxeram para o Brasil. 

(25) — Para que se tenha uma id^ia de como estamos diante de atitudes, ava- 
liagdes e comportamentos que se repetem, vamos reproduzir um trecho 
da autobiografia de outra informante: "Todavia, observei em camadas 
cultas, tambem, grande preconceito em relagao ao preto. Na minha fa- 
milia, onde nao ha incultos, sendo meu pai advogado, minha m5e nor- 
malista e estando todos os meus irmaos estudando, ha uma antipatia 
bdrbara pelo preto". "Meu pai mormente odeia os pretos. Para ele prSto 
nao 6 gente e acabou-se. file e neto de alemcio, diz que tem ratja pura, 
que negro e de raga inferior, de raga de escravos. Cagoa sempre de 
minha mae por ela ter tragos grosses (sic!) e ser morena, dizendo que 
ela deve ter negros na famflia. Ela sempre zanga-se, pois tambem nSo 
tolera negros, ao escutar tal coisa. Meus irmaos, por seu lado, repetem 
como papagaios o que meus pais dizem. Muitas vezes eu briguei com 
eles, pedindo que me dessem uma razao decente para tal antipatia. Nun- 
ca me deram uma explicagao racional, at6 reconhecem ser irracional o 
seu pensamento, mas continuara a dizer que nao gostam mesmo de ne- 
gro, que negro nao presta, que sao canalhas, que sao sujos, etc.". 
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Mas um indivfduo nao deixa de ser homem por ser escravo. Eu nao 

acho justo que se culpe o preto por causa disso" [...]. "O problema 

•do negro e de educagao. Se os pretos fossem educados, eles poderiam 
revelar suas capacidades. Sociologicamente falando (sic!) nao ha 

diferengas entre as ragas. Todos sao iguais. O que o branco pode 
fazer, o preto e capaz de fazer!" Premido por perguntas diretas, 

admitiu francamente: "particularmente, nao quero relagoes com pre- 
tos. Nao gosto de conviver com eles" "Em minha familia, nin- 

guem gosta de pretos. Mas isso nao tern nada que ver com as minhas 

ideias". Essas ilustragoes comportam uma conclusao evidente. Em 

alguns setores da "populagao branca", a crise dos padroes tradiciona- 

listas de relagoes raciais nao poe um paradeiro ao "preconceito de 
cor". Ao contrario, deixa margem a que ele se manifeste de maneira 

mais vigorosa, ostensiva e contundente. 

Em quarto lugar, e preciso considerar-se como a expansao e a 

diferenciagao da ordem social competitiva estao se refletindo na or- 
ganizagao das relagoes raciais. Nos niveis em que ela atingiu seu 

padrao de integragao normal, "negros" e "brancos" defrontam-se co- 
mo se fossem potencialmente iguais, Ja assinalamos as interferen- 

cias que solapam, contem ou neutralizam esse processo historico- 
social. No entanto, onde o "negro" irrompe, de fato, como "competi- 
dor do branco", ele dispoe de algumas condigoes minimas para parti- 
cipar de forma diferente da distribuigao da renda, do prestigio so- 

cial e do poder. Como apontamos, as proporgSes em que isso se da 
nao convertem o "negro" em ameaga coletiva a seguranga do "bran- 

co". Ao sabor das debilidades que afligem a este ultimo, suas rea- 

goes tanto podem ser indiretas e impessoais, quanto individualizadas 
e diretas. Na primeira categoria, cabem as reagoes provocadas pelo 

exito recente do "negro" em certos ramos ocupacionais como nas pro- 

fissoes artesanais, por exemplo). As opinioes sustentadas por um 

mestre de pintura, ja idoso, possuem carater tipico: "Nao se pode 

confiar neles [nos pretos]. Sao muito falsos e perversos. Eu tenho 

sofrido muito com essa gente. ^Jles nao tern palavra. So pensam 

no dinheiro. Querem receber no sabado e ganhar muito. No trabalho, 

nao pensam" [...]. "Sao maus empregados. Faltam no servigo, nao 
sao caprichosos e nao possuem consciencia dos deveres profissionais. 
Perceberam muito bem que podem ganhar dinheiro com a pintura, 

mas nao fazem o esforgo necessario" [...]. "Os mestres pretos nao 
tefn palavra e nao fazem servigo que preste. Combinam uma coisa 

com o fregues e fazem outra. Assim, desmoralizam a profissao. Nao 

entregam o servigo no dia e matam a pintura. Quern trabalha para 

eles esta bem arrumado! Tambem nao cumprem direito os outros 
compromissos. Quern se fia neles, esta perdido! 6 preciso brigar mui- 
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to para obriga-los a fazer o que devem". A sua indigna^ao concentra- 

va-se no que chamava de "invasao da profissao pelas pessoas de cor". 

Os que se preocupam com isso recebem a novidade como algo "abor- 

recido" e desconcertante, como se os "negros" degradassem sdas pro- 

fissoes. Na segunda categoria, situam-se os inevitaveis atritos de- 

sencadeados pela competigao inter-racial. No capftulo anterior ja des- 

crevemos um caso tipico. Em regra, o "branco" recebe o "colega de 

cor" como se fosse um "subalterno" e "dependente". Inculca-se o de- 

ver de "protege-Io" e de "orienta-lo". Quando descobre que "ele 

pinta" e, mais, que pode ser sobrepujado numa concorrencia leal, 

langa mao de varies subterfugios para asegurar-se vantagens perma- 

nentes. Se eles falham, nao tern outro remedio senao "aceitar as coi~ 

sas como elas sao". Sem duvida, ao "trangar os seus pauzinhos" nem 

sempre o "branco" pode evitar que o "preconceito de cor" se exte- 

riorize de maneira ostensiva e (algumas vezes) virulenta. O impor- 

tante, porem, nao esta nisso, mas no fato de que, ate agora, atritos 

e fricgoes desse tipo ficam confinados, sem contribuirem, de modo 

definido, para a diferenciagao do "preconceito de cor" em algo social- 

mente consciente, aprovado e sistematico. Doutro lado, tambem me- 

rece atengao o reverso da medalha. A expansao da ordem social com- 

petitiva ainda e insuficiente para eliminar ou neutralizar as inter- 

ferencias irracionais dos fatores raciais em diversas esferas das re- 

la^oes humanas. Bern ponderados os dois aspectos, parece evidente 

que a ordem social competitiva tende a absorver tanto as manifes- 

tagoes veladas, quanto as manifestagoes acintosas do "preconceito 

de cor", no melhor sentido da tradigao cultural brasileira, dissocian- 

do-as de padroes historico-sociais tipicos de conflito racial. 

Essas quatro situagoes possiveis de contacto racial, que circun- 

dam, condicionam e delimitam socialmente a exteriorizagao do "pre- 

conceito de cor", oferecem um bom quadro de referencia para a com- 

preensao do contexto afetivo, logico e moral em que este se mani- 

festa. Enquanto a concepgao tradicionalista do mundo teve plena 

vigencia, as duas situagoes de contacto, mencionadas em primeiro 

lugar, faziam com que as relagoes raciais fossem estritamente regula- 

das pelos costumes. Dai decorria: 1.°) o horizonte cultural dos agen- 

tes e das vitimas do "preconceito de cor" era parcial ou totalmente 

bloqueado a percepgao e a consciencia da realidade racial circundan- 

te; 2.°) as atitudes e comportamentos raciais divergentes, que podiam 

ser tolerados, eram entendidos como peculiaridades pessoais — se- 

gundo formulas variaveis: entre os "brancos", "sabe como e, fulano 

sempre foi assim, franco de mais", "ele age assim, mas no fundo e 

muito bom", "ele nunca soube o que e ter pena dos outros"^ etc.; en- 

tre os "negros", "aquele cara e duro de roer", "o orgulho chegou ali. 
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parou!", "ele pensa que o negro nasceu pra canga", etc. — como se 

nao se enquadrassem no padrao dotninante de tratamento do negro 

e do mulato, do qual constituiam uma diferenciagao de teor expli'cito 

e radical. Sem que isso envolvesse qualquer especie de tortuosidade, 

estabeleciam-se, espontaneamente: a) uma predisposigao geral des- 

favoravel a analise e a discussao das questoes relacionadas com a 
"cor" e com a "situagao do negro", o que convertia o "preconceito de 

cor" numa especie de area proibida e de tabu; b) a tendencia a iden- 

tifica-Io atraves de manifestacoes atipicas a sociedade brasileira (es- 

pecialmente, atraves de experiencias. dos "grupos dos outros", como 

os Estados Unidos, nos quais o preconceito e a discriminagao raciais 

assumem, normalmente, carater aberto e sistematico), o que facul- 

tava negar a sua existencia "entre nos"; c) a propensao a diluir os 

elementos centrals nas manifestagoes do "preconceito de cor" entre 

as questoes que seriam "materia intima", de "consciencia" ou "pura- 

mente pessoal", dando-se uma cobertura intocavel aos aspectos por 
assim dizer ferrenhos e residuais as atitudes e aos comportamentos 

preconceituosos ou discriminativos (o que permitia, naturalmente, 
um desdobramento dos pianos de tratamento e de consideragao do 

"negro": o decoro exterior combinado a sua exclusao parcial ou to- 

tal dos circulos permanentes de convivencia do "branco"). Ao entrar 
em crise a concepgao tradicionalista do mundo, duas liberdades fun- 

damentals tornaram-se possiveis. Uma, de divergir, sem outros cui- 

dados, das atitudes e comportamentos raciais estereotipados conven- 

cionalmente. Outra, de criticar a "hipocrisia" inerente a tais atitu- 

des e comportamentos, Al, e precise distinguir, historicamente, as 

duas orientagoes que separam, nitidamente» a objetivagao das opi- 

nioes dos "negros" da objetivagao das opinioes dos "brancos". A 
nossa analise demonstrou, particularmente ao longo do capitulo quatro,. 

que o "negro" foi pioneiro nesse processo de reelaboragao de uma 

ideologia racial, file atacou, certeiramente e de forma radical, tan- 

to o padrao assimetrico de relagao racial, quanto os seus dividendos, 

expresses nas avaliagoes etnocentricas e nas atitudes discriminativas, 
correlacionadas em torno do "preconceito de cor". No entanto, a so- 

ciedade inclusiva ficou surda e muda a qualquer tentativa de dialo- 

go, o que circunscreveu todo o processo aos circulos mais ou menos 
conscientes e inquietos da "populagao de cor". O mesmo nao suce- 

deu com o lento desabrochar de novas atitudes e avaliagoes raciais 

no seio da "populagao branca". A medida em que a crise da concepgao 

tradicionalista do mundo se acentuava e em que a ordem social 

competitiva se consolidava, as duas ultimas situagoes de contact© 

se configuravam historico-socialmente e passavam a orientar as per- 
cepgoes e as explicagoes do "branco" sobre a realidade racial am- 
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biente. For estranho que parega, foram os que tendiam para a ex- 

plicitagao e o endurecimento do "preconceito de cor" que avanga- 
ram mais na critica destrutiva do "preconceito de cor" ao velho es- 

tilo — difuso, encoberto e assistematico. O que importa e que, en- 

tre os efeitos circulares acumulativos dessa nova percepgao e expli- 

ca^ao da realidade racial ambiente, nota-se: 1.°) uma desorientagao 

crescente dos que se protegiam sob o escudo dos costumes, negavam 

a existencia do "preconceito de cor" mas aplicavam ao "negro" uma 

formula de congelamento; 2.°) uma convergencia bem definida en- 

tre o diagnostico da situagao racial reinante, feito desde a decada 

de 20 pelos "negros", e as verberagoes a dissimulagao, realizadas com 

intensidade cada vez maior pelos proprios "brancos" que preferem 

livrar-se de constrangimentos exteriores a manifestagao ostensiva 

do "preconceito de cor". Doutro lado, os "brancos" que aderiram 

de forma Integra e racional aos requisites materials e morals da 

ordem social competitiva tendem a apegar-se a atitudes, avaliagoes 

e comportamentos que expoem o padrao tradicionalista de "precon- 

ceito de cor" a dura prova. Alguns ainda fazem distingoes, como se 

estivessem divididos entre o passado e o presente. E o caso, muito 

frequente, dos que admitem igualdade racial perfeita nas esferas 

economicas, educacional e politica, mas acham que as relagoes de ami- 

zade e o convivio intimo (nos bares, nos clubes ou no lar) devem 

ser regulados pelos sentimentos de atragao ou repulsao raciais pro- 

fundos. Outros, porem, vencem lentamente as barreiras anteriores» 

primeiro com "vergonha" e indecisao, em seguida de modo resoluto, 

propagando opinioes que defendem a integragao completa, sem res- 

trigoes ou reservas, do negro e do mulato a todas as situagoes de 

vida do "branco". No conjunto, resulta outro tipo de convergencia, 

agora nao so com os objetivos ideais dos movimentos reivindicato- 

rics do "negro", mas tambem com os seus propositos de classificagao 

e de ascensao sociais. Os "brancos" que caem nesta categoria perce- 

bem e explicam, parcial ou totalmente, com grande objetividade e 

isengao, a realidade racial existente em Sao Paulo. Ao mesmo tem- 

po, impugnam tanto as manifestagoes veladas, quanto as manifesta- 

goes acintosas do "preconceito de c6r"> retomando a problematica in- 

tegracionista dos movimentos reivindicatorios do negro e do mulato, 

embora o fagam com relativa vacilagao e sem empenho consciente, 

ardoroso e denodado. Como e muito grande a labilidade da situagao 

de contacto global, a sua influencia construtiva podera aumentar con- 

tinuamente, se a ordem social competitiva continuar a expandir-se 

sem a interferencia de conflitos raciais. 

fjsse complex© e heterogeneo quadro de referenda tern uma im- 

portancia heun'stica especial, file nos ensina que estamos diante de 
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uma realidade multiforme e caotica, na qual se entrechocam as con- 
tradigoes de atitudes, avaliagoes e comportamentos raciais variavel- 

mente tipicos do passado, do periodo de transigao ou das exigencias 

do presente e do futuro. Se tcwnassemos, isoladamente, as manifesta- 
goes discretas do "preconceito de cor", que se atuallzam aos nossos 

olhos, tanto poderiamos caracterizar o padrao historico-cultural que 

esta em crise, como poderiamos evidenciar que existem analogias 

impressionantes com outras sociedades, nas quais se praticam o pre- 
conceito e a discriminagao raciais de maneira deliberada, ostensiva 
e sistematica, quanto poderiamos descrever, por fim, um estado de 

tolerancia mais ou menos completa, inerente a convivencia racial 

igualitaria. A expressao numerica dessas tendencias nunca foi de- 

terminada. Atraves de um grupo de entrevistas em que a polariza- 
gao das atitudes dos "brancos" parecia inconfundivel e homogenea 

(e, portanto, em niimero bem reduzido), chegamos a estimativas que 

permitem estabelecer as seguintes proporgoes: 60%, para o primeiro 

grupo; 25%, para o segundo; e 15%, para o ultimo (26). Isso sugere 

que o eidos, o logos e o ethos da percepgao e da explicagao da realida- 
de racial ambiente, no que diz respeito ao "branco", ainda se definem 

atraves de influencias diretas ou indiretas do horizonte cultural tra-- 

dicionalista. E, o que e deveras mais significative, que nessa esfera 

de nossa vida social, onde as coisas nao parecem confusas e contradi- 
torias aos agentes, elas se impoem. como alternativas. Na medida em, 

que a pressao exterior para compelir a determinadas escolhas e nula 

(ou quase nula), tais alternativas nao sao nem imperiosas nem urgen- 

tes. Mas, elas existem, confundem os individuos e, principalmente, co- 

locam-nos diante de um emaranhado de percepgoes, de explicagoes e 
de racionalizagoes mutuamente exclusivas e em conflito insoluvel (27). 

Estabelecidas essas proposigoes enquadrativas, que situam as 

totalidades que dao sentido a nossa interpretagao da presente con- 

juntura, devemos passar a analise das bases afetivas, logicas e eticas 
do "preconceito de cor", como ele se manifesta em Sao Paulo. Limi- 

tando-nos ao essencial, vamos tratar, apenas, de tres aspectos: a cons- 

ciencia alcangada socialmente sobre as manifestagoes do "preconceito 

de cor" pelo "negro" e pelo "branco"; as explicagoes que ambos 

fornecem a tais manifestagoes; os componentes eticos do comporta- 

(36) — Essas porcentagens seriam bem diferentes se consider^ssemos atitudes, 
avaliagoes e comportamentos em bloco, independentemente de sua inte- 
gragao homogenea no nivel da organizagao da personalidade. Nesse ca- 
so, seria bom ver as indicagdes de conjunto, fornecidas por R. Bastide 
e P. Van den Bergue, "Esteredtipps, Normas e Comportamento Inter- 
racial em Sao Paulo" (em R. Bastide e F. Fernandes, Brancos e Negros 
em Sao Paulo, loc. cit.). 

(27) — Por hipotese, podemos admitir que a solugao de tal conflito resultarfi. 
da prdpria evolugao e da integragao normal da ordera social competitiva. 
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mento estandarizado do "branco" e do "negro" nas situagoes sociais 

em que o "preconceito de cor" se manifesta. 

Quanto ao primeiro topico, e notoria a diferenga entre o "ne- 

gro" e o "branco" com referencia a capacidade de tomar consciencia 

do "preconceito de cor". Essa diferenga pode ser estimada, gros- 

seiramente, pelo volume desigual das respostas obtidas em cada es- 

toque "racial" atraves de documentos pessoais. O material levantado 

entre os "brancos" — sem que houvesse qualquer intengao deliberada 

nesse sentido (28) — corresponde a pouco menos de 1/4 de todo o 

material coligido. E curioso que essa desproporgao quase se repete 

no niimero de temas ou de itens focalizados espontaneamente pelos 

entrevistados, pois os "brancos" entram, apenas, com precisamente 

1/4 dos dados expurgados. Em termos qualitativos a diferenga e 

ainda mais flagrante. O "branco" nao discerne claramente as dife- 

rentes manifestagoes do "preconceito de cor" e comete lapsos insana- 

veis no reconhecimento dos efeitos psico-sociais ou socio-economi- 

cos que elas desencadeiam. Entre os proprios "brancos" e "negros" 

circulam explanagoes que pretendem explicar essas diferengas de 

percepgao e de consciencia da realidade racial ambiente. Tudo re- 

sultaria de uma especie de "preconceito do negro", antes vitimado 

por suas "manias de perseguigao" e por suas fantasias compensato- 

rias ou auto-punitivas, que pelo "preconceito real dos brancos". Ex- 

planagoes dessa ordem possuem patente teor etnocentrico; sao mais 

um sintoma da influencia bloqueadora da tradigao cultural, compar- 

tilhada por "negros" e "brancos", que uma fonte de esclarecimentos 

positives sobre a situagao existente. Nao ha diivida de que o estado 

emocional do negro e do mulato interfere em sua capacidade percep- 

tiva e cognitiva. Mas, esse estado nem e uma condigao primaria da 

percepgao e da consciencia da realidade racial nem opera como uma 

geratriz fatal de erros e deformagoes. Em nosso en tender, o grau 

de bloqueamento da capacidade de percepgao e de consciencia nao e 

o mesmo nas duas categorias "raciais". Na verdade, o grosso da po- 

pulagao total — portanto, de "negros" e de "brancos" — tern o seu 

horizonte cultural obstruido pelos costumes que regulam, conven- 

cionalmente, as relagoes raciais. Todavia, enquanto o "branco" pode 

ignorar ou permanecer indiferente as conseqiiencias negativas dire- 

tas e indiretas do "preconceito de cor", com o "negro" acontece o 

inverso. Elas forgam-no a romper a obnubilagao condicionada pe- 

lo horizonte cultural e a fazer indagagoes que entram em choque 

(28) — Entenda-se, portanto, que os "brancos" revelaram uma predisposigao bem 
definida a resistir a discussao do assunto ou, entao, que nao estao Inte- 
ressados nos problemas criados pelos padroes vigentes de acomodagao 
racial. Infelizmente, 6 impossivel determinar qual destas duas razoes 
seria mais importante ou como elas se combinam na pratica. 
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com as imagens correntes da nossa realidade racial. E precise aten- 

tar para duas coisas. Primeiro, tais indagagoes respondem a expe- 

riencias que se repetem continuamente. Segundo, os conhecimentos 

que elas engendram podem ser testados e selecionados atraves das 

mesmas experiencias, e incorporados a heranga socio-cultural da "po- 

pulagao de cor". Isso quer dizer, em outras palavras, que existem 

altemativas configuradas culturalmente, no que respeita a percepgao 
-e a consciencia da realidade racial; e que essas altemativas sao com- 
partilhadas, unilateralmente, pelos negros e mulatos, que alcangam; 

assim, certas possibilidades de atenuar ou de anular as influencias 

bloqueadoras da tradigao cultural. As discrepancias observaveis no 

seio da "populagao de cor" nao invalidam essa hipotese geral. Ao 
contrario, fortalecem-na, pois indicam que ocorrem flutuagoes inten- 

^as no modo pelo qual diferentes estratos da "populagao de cor" par- 
ticipam, simultaneamente, dos elementos universais da tradigao cul- 

tural e das altemativas oferecidas por sua propria subcultura. 

Nas formas de percepgao e de consciencia do "preconceito de 

cor", desenvolvidas pelo "branco", existem certos elementos gerais. 

Entre esses elementos, o mais importante e decisivo diz respeito as 

confusoes insanaveis, provocadas pelo horizonte cultural tradiciona- 
lista. Tais confusoes objetivam-se de varias maneiras. Primeiro, nu- 

ma tendencia muito acentuada a ignorar a existencia de um "proble- 
ma negro". Em documento tipico, redigido por uma informante bran- 

ca de familia tradicional, esta afirma categoricamente: "suponho que 

o negro nao tern problema. f]le nao se sente mal no meio dos bran- 
cos e estes sentem-se mal no meio de pretos. Os brancos tem o pro- 

fdema da cor (embora se trate da cor dos pretos)". Em seguida, vem 

a controversia relacionada com a existencia ou a inexistencia do 

"preconceito de cor". Uma das pesquisadoras focalizou uma discus- 
sao, entre senhoras pertencentes a familias tradicionais paulistanas, e 

•conseguiu, assim, um bom exemplo. Uma das senhoras defendeu com 

■convicgao a ideia de que "nao existe preconceito de cor em Sao 

Paulo", dando como exemplo um medico "pretc". de Santos, que e 

casado com mulher branca, de otima familia e possui boa cliente- 

la branca. Outra senhora, opos-se as suas afirmagoes, dizendo que 
"o preconceito existe, manifestando-se mais ou menos fortemente, de 

acordo com a situagao, as pessoas envolvidas, etc." Deu dois exem- 
plos, por sua vez: o de um engenheiro, descrito como "negro retinto" 
que respondeu, por carta, a um amincio de uma firma da Capital, ajun- 

tando otimas credenciais, fornecidas pela escola em que se formou. 
A resposta foi favoravel. "Quando se apresentou para tomar posse 
do emprego, disseram-lhe cruamente que nao podia toma-lo por ser 

preto, que nem teriam cogitado em aceita-lo, caso soubessem de 
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sua cor" (29). O outro exemplo referia-se as experiencias de uma 

delegagao de medicos de Sao Paulo, que foi a um congresso de me- 

dicina, realizado na Bahia. Na comitiva que os recebeu estava uma 

medica negra. Isso causou pessima impressao, pois os componentes 

da delegagao paulista consideravam que estariam sendo "tratados 

com pouco caso". Devido ao valor daquela medica, porem acabaram 

modificando sua atitude. For fim, tais confusoes associam-se a in- 

consistencias caracteristicas. A pessoa afirma que "nao tern precon- 

ceito" e que e partidaria da democracia racial, mas, ao mesmo tempo, 

expressa atitudes e avaliagoes que contradizem semelhantes opinioes. 

Eis como um estudante universitario, descendente de famllia tradi- 

cional e militante socialista, exprime-se sobre o assunto: "Sou de opi- 

niao que afinal numa democracia todos sao iguais e a gente deve 

tratar o negro bem. E' claro que cada um tern o seu lugar e a gente 

nao vai estar a toda hora se metendo com eles; mesmo porque nao 

se deve dar muita confianga, pois o preto sempre desilude a gente 

um dia; bem diz o ditado que "preto quando nao suja na entrada, 

suja na saida". Mas eles tern o direito de progredir na vida se se es- 

forgarem e a gente nao pode fazer como nos Estados Unidos onde 

ate lincham o preto e onde existe tudo separado para pretos e para 

brancos. Afinal, isso ja e desumanidade; de qualquer forma eles 

nao tern culpa de serem pretos. Acho que a gente nao deve fazer 

sentir que ha diferengas entre nos e eles". "Quanto a haver precon- 

ceito de cor, entre nos, acho que nao ha. Nao ha nenhuma daquelas 

restrigoes pesadas que ha por exemplo nos Estados Unidos. Nin- 

guem proibe o preto de andar por onde quiser, onde estudar e fazer 

uma boa carreira na vida. Talvez haja algumas pessoas que tenham 

preconceito, e considerem que o negro devia ser tratado como no 

tempo da escravidao. Mas, em geral, nas minhas relagoes mais che- 

gadas, todos reconhecem que afinal a diferenga de cor nao e razao 

para a gente fazer restrigoes aos pretos, pois ninguem escolhe como 

vai nascer e eles nao tern culpa de nascerem pretos". Outro elemento 

dotado de certa generalidade consiste em reduzir o "preconceito de 

cor" a uma peculiaridade individual e, portanto, negligenciavel. Em 

depoimento, feito em piiblico, o informante declarou: "Sou branco 

e creio que o preconceito de raga existe no Brasil, como existe em 

toda parte. Tenho amigos escuros e brancos e sei que o preconceito 

e uma condigao pessoal de cada individuo. Ha individuos que sen- 

tem aversao por pessoas, se sao negras. E vice-versa. E ha individuos 

que procuram estudar cientificamente, para encontrar a possibilida- 

de que os pretos e os brancos possam entender-se mais ou menos" 

(29) — Na discussao, tambem acrescentou que a pessoa em questao suicidou- 
se, em virtude do desgosto que teve. 
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(30). Mesmo em auto-analises essa tendencia se faz sentir. Iftna das 

entrevistadoras registrou que uma senhora, de familia tradicional: 
"... disse-me que nao tem nenhum preconceito de cor; para ela, 

pretos e brancos sao inteiramente iguais. Nao acredita que a cor es- 

tejam presos atributos morais ou intelectuais. Todavia, sente-se fisica- 

mente repelida pela pele preta; nao sabe dizer porque, pois em crianga 

teve ama de cor e Ihe queria muito bem. A repugnancia e muito forte 

e ela se envergonha de tal sentimento, de modo que, se entra num bon- 
de, vendo lugar vazio ao lado de preto ou preta, vai resolutamente 

sentar ali, para ver se consegue se dominar. Mas ate hoje o nojo 

perdura". Um terceiro elemento, que merece atengao especial por 
causa de sua generalidade, e a propensao a reduzir o "preconceito de 
cor" a um "preconceito de classe". A propria lei Afonso Arinos, que 

incluiu entre "as contravengoes penais as praticas resultantes de pre- 
conceitos de raga ou de cor", salienta que se tinha em mira a "trans- 

formagao da mentalidade racista que se denuncia entre nos, princi- 

palmente nas altas esferas sociais e govemativas do pais" (31). Ora, 
as manifestagoes do "preconceito de cor" constituem uma ameaga 

"para a paz social futura" — como rezava o projeto de lei — porque 

nao se confinam as "altas esferas sociais". Mesmo no lucido parecer, 
el^orado pelo Deputado Plinio Barreto, esse aspecto foi realgado, 

como se estivesse em jogo, apenas, a desigualdade socio-economica 
dos dois estoques "raciais": "Se esta franqueado a todos o acesso as 

fungoes publicas, nem a todos se acha franqueado o acesso a certos 

circulcs sociais. O negro ainda e, para muita gente, um ser inferior, 

indigno de se acotovelar com o branco e de Ihe disputar, na socieda- 
de, a consideragao de seus semelhantes" [...]. "Enquanto o branco 
mantiver a supremacia econdmica que Ihe veio dos antigos senhores 

de escravos, e os pretos continuarem, pela falta de recursos. a cons- 
tituir as classes mais pobres, os preconceitos persistirao. Nao ha- 

vera leis que os destruam. Nunca houve lei alguma que pudesse 
desarraigar sentimentos profundos e trocar a mentalidade de um 

povo" (32). Mau grado o que ha de verdade nessa descrigao verda- 

deiramente Integra da situagao, pelo que vimos no capitulo anterior 
nao basta reduzir a distancia social e econdmica entre o "negro" e o 

"branco" para refundir o padrao das relagdes raciais. A obstinagao 
em confundir os aspectos visiveis do "preconceito de cor" com algo 

que as vezes se subestima como "um simples preconceito de classe" 

(33), fomenta, pois, um verdadeiro impasse. Existe, ainda, um quar- 

(30) — Trecho de depoimento feito em publico pelo sr. Hamilton de Oliveira. 
(31) — Diario do Congresso, Rio de Janeiro, 18-VIM950 (p. 5513). 
(32) — Transcrito por O Estado de Sao Paulo, 8-VIIM950. 
(S3) —i Est<i claro que nao imputamos esta tendencia nem a Afonso Arinos de 

Melo Franco nem a Plinio Barreto; a exemplificagao, no que Ihes diz 
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to elemento de carater geral, que se evidencia nos casos extremes e 

dramaticos, em que as ocorrencias contradizem, clamorosamente, os 

dogmas da ideologia racial dominante. Tome-se, como exemplo^ os 

episodios vinculados com a rejeigao de Katherine Durham e seus 

acompanhantes pelo Hotel Esplanada (34). Ao tratar do assunto, o 

Correio Paulistano salientou que e sabido que "em nossa terra nao 

vingava preconceito de cor. Alias essa e uma verdade sentida e re- 

conhecida por todos os brasileiros e tambem pelos que visitam nossa 

terra. Muito dificilmente se tem conhecimento da atua^ao de qual- 

quer brasileiro que viesse a criar condigoes capazes de permitir uma 

conclusao naquele sentido" (35). Outro jornal foi mais explicito, co- 

mo se podera verificar pelo seguinte excerto: "Parece que afinal o 

detestavel problema, tambem quer surgir entre nos. Seria um cri- 

me que surgisse, e e indispensavel por isso mesmo avolumar o pro- 

test© que merece. Certamente e estrangeira a mao que ousou fechar 

aquela porta" (36). Semelhante focalizagao converte o estrangeiro em 

"bode expiatorio", ao mesmo tempo que projeta a tradigao racial bra- 

sileira como genuinamente democratica. Os proprios "negros" su- 

cumbiram, em parte, a essa deformagao, que difundiu uma imagem 

superficial e unilateral da realidade, como se as avaliagoes etnocen- 

tricas e os comportamentos raciais discriminativos langassem suas 

raizes na influencia exclusiva dos inugrantes e seus descendentes. 

Contudo, esses elementos que restringem e perturbam a percep- 

^ao e a consciencia dos padroes vigentes de acomodagao racial sao 

compensados e neutralizados por outras tendencias, que instauram 

uma compreensao alternativa relativamente franca e objetiva. Em 

regra, o "branco" ganha esta compreensao com limitacoes insanaveis. 

Mas, quanto maior venha a ser a variedade e a intensidade dos seus 

contactos com os "negros"^ maior acaba sendo a sua familiaridade 

com o assunto e, por conseguinte, sua objetividade. A importancia 

dos contactos nao deriva, porem, de uma sorte de infecgao dos pon- 

tos de vista dos "brancos" pelas "queixas dos negros". E que eles 

nos obrigam a desdobrar e a medir, atraves de experiencias concre- 

tes (que as vezes se transformam em dramas de consciencia), oa 

respeito, tentava apenas mostrar como a influencia da tradi^ao cultural 
chega a afetar ate o comportamento inteligente, crltico e racional com 
relagao a fins. 

(34) —• A ocorrencia se deu em julho de 1950 e provocou um escandalo de gran- 
des proporgoes. Renato Jardim Moreira fez um estudo de caso a res- 
peito, aproveitando dados extraidos de 55 noticias de diferentes jornais 
de Sao Paulo e de outras regioes do pais. Usamos s6 alguns dos resul- 
tados desse estudo em manuscrito. 

(35) — Correio Paulistano, Sao Paulo, 13-VII-1950. O grifo e nosso. 
(36) —■ O grifo 6 nosso. Dada a utilizagao que fazemos desse excerto, julgamos 

melhor omitir o nome do jornal em questao. 
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diversos refolhos que disfargam a duplicidade imperante nas rela- 

goes raciais. Ao que parece, se o grau de desenvolvimento alcangado 

pela ordem social competitiva em Sao Paulo e insuficiente para for- 
jar a elaboragao de padroes igualitarios de relagoes raciais, ele ja 

e bastante forte para reduzir e em alguns aspectos eliminar a obnu- 

bilagao intelectual resultante do acatamento estrito de racionaliza- 
goes convencionais. Em conseqiiencia, a experiencia direta, se nao 

muda o comportamento e o carater das pessoas, altera suas opinioes 

e leva-as a representar a realidade racial com maior realismo. Alem 

disso, onde as exigencias especificas do proprio padrao de equilibrio 

da sociedade de classes entra em conflito com os costumes estabele- 
cidos, estes sofrem ataques frontais. A diretora da SecgSo de Colo- 

cagao dos Trabalhadores da Delegacia Regional do Trabalho, por 

exemplo» levou a piiblico fatos que, no passado, somente os lideres 

dos movimentos "negros" debatiam francamente: "A nossa Secgao 

nao conseguiu, ate hoje, colocar sequer um dos trabalhadores de cor 

que se candidataram a empregos em escritorios. Como conseqiiencia, 

algumas vezes individuos com otimas qualificagoes sao inaprovei- 
tados. E o caso de pessoas que nos procuraram recentemente e que 

tinham cur so cientifico complete, havendo, outrossim, um contador 

nas mesmas condigoes" (37). As entrevistas com chefes de secgao 

de pessoal de algumas grandes organizagoes privadas revelaram, do 
mesmo modo, que algumas empresas foram forgadas a optar entre a 

supressao de certas restrigoes raciais sistematicas e a insuficiencia 

permanente de mao-de-obra. Embora essas pressoes nao afetassem 
por igual todas as empresas e todos os niveis de emprego, elas suge- 

rem quao dificil vem a ser a defesa de certos costumes e dos veus 

que os encobriam. 

Como o "negro" nao participa proporcionalmente "de todas as 
situagoes de classe, configuradas historicamente, sua presenga na vi- 

da ou na visibilidade do "branco" e extremamente variavel. Isso faz 

com que a capacidade de percepgao e de consciencia do "problema do 
negro", por parte do "branco", seja amplamente condicionada pelas 

perspectivas de interagao racial, abertas ou reguladas pelas situagoes 

de classe. Em dois pontos, apenas> a qualidade da percepgao ou das 
informagoes adquire importancia especial. De um lado, os individuos 

pertencentes as "classes medias" algumas vezes ocupam posigoes es- 

trategicas na estrutura de determinadas instituigoes. Se estas con- 

tain com algo como uma "politica racial", formal ou informal, cabe- 
Ihes coloca-la em pratica e zelar para que as coisas se passem de 

(37) — Entrevista de Anita Pietrangelo Talamo, publicada sob o titulo "A Dis- 
criminacao Racial Dificulta a Colocagao de Erapregados em Sao Paulo" 
(A Folha da Manha, Sao Paulo, 22-V-1959). 
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acordo com as prescrigoes dela resultantes. Assim se explica porque 

pessoas com convivio superficial, esporadico ou nulo com o negro 

e o mulato alcangam conhecimento penetrante de aspectos da reali- 

dade que nem estes ultimos surpreendem com certeza. De outro la- 

do, os intelectuais constituem uma categoria a parte. Os resultados 

das entrevistas demonstraram que, independentemente da situagao 

de classe (38), o intelectual tende para um padrao de objetividade 

e de franqueza quase similar ao revelado pelo proprio "negro" cons- 

cientemente inconformista. Ao que parece, o intelectual toma, com 

freqiiencia, uma atitude radicalista, que estimula o equacionamento 

da "situagao do negro" como um problema moral. Nesse caso, a qua- 

lidade da percepgao poe-se em primeiro piano, entrando em jogo al- 

guma intengao desmascaradora (em regra, voltada contra o proprio 

"branco"). O seguinte documento, escrito por ilustre jomalista, de- 

estirpe brasileira tradicional, indica a amplitude de visao e a extre- 

ma independencia que regulam a apreensao da realidade: "sim [exis- 

te preconceito de cor em Sao Paulo], e o aprofundamento da "linha 

de cor", a qual o benevolente feudalismo entre os nossos avos foi 

mais ou menos indiferente, e mesmo um dos tragos caracteristicos 

do desenvolvimento monstruoso (emprego o adjetivo sem conotagao 

moral) de Sao Paulo (capital e Estado). Por sabidos motivos de or- 

dem economica e estatistica, os restos da populagao escrava do Bra- 

sil tendiam a ser cordialmente reabsorvidos numa sociedade mais 

ou menos mestiga na qual mesmo os "puros" nao deviam mexer mui- 

to no problema das proprias origens. O institucionalismo da solu- 

gao empirica em que muitos observadores estrangeiros e nacionais 

viram precipitadamente a inauguragao de uma "democracia racial", 

vai cedendo lugar a um confuso campo de batalha onde opera de 

modo larvado, e verdade, porem cada vez mais, o preconceito de cor. 

Algumas razoes de ordem geral podem ser sugeridas para explicar 

a sua sobrevivencia, ou melhon a tendencia atual a constituir-se co- 

mo fato normal e exteriormente a divisao de classes, uma "linha de 

cor": l.o) o conflito de interesses entre o trabalhador nacional, e o 

imigrante estrangeiro, conflito que, sempre latente, e agora pa- 

tente nas novas condigoes de industrializagao do pais; 2.°) a 

incapacidade geral do Estado, a resolver certos problemas gerais 

(educagao popular e fixagao do homem ao solo); 3.°) a demagogia dos 

mentores do Estado e dos partidos politicos (por exemplo, a chamada 

lei Afonso Arinos que, longe de estancar, sanciona o preconceito); 

4.°- a propria atividade gregaria e associativa dos negros multipli- 

(38) —< Pois foram entrevistados intelectuais brancos de tddas as categorias 
socials. 
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cando a possibilidade de surtos ocasionais do preconceito inverso (de- 

fesa contra o branco)". 

Tentaremos explicitar, por melo de alguns exemplos, como as 
manifestagoes do "preconceito de cor" sao retidas no campo de per- 

cepgao e de consciencia nos diferente niveis sociais. Na "classe bai- 

xa" nota-se certa flutuagao nos conteiidos e formas de percepgao» que 

se prendem, provavelmente, a diferengas de socializagao. Quanto mais 

proximo o individuo esteja do mundo riistico brasileiro, mais difi- 

culdades encontra em estabelecer distingoes essenciais; quanto mais 

ego-envolvido esteja o individuo no mundo urbano, mais claras sao 
suas nogoes sobre a situagao do negro e do mulato. Assim, segundo 

um pedreiro, recem-vindo do interior, e cujo avo era "preto", (des- 

crito como "do tipo cabloco moreno-branco"), "no Brasil nao ha pre- 

conceito por causa da cor. As barreiras sao por questoes de familia. 

As intrigas e que fazem as pessoas brigar. Trazem separagao". Nao 

obstante, observou que na Capital, como no interior, "ha muitas pes- 
soas que nao deixam de jeito nenhum a filha ou a irma casar-se 

com preto. Acham indecente que uma branca ande na rua com um 
saco de carvao. Isso nao se explica senao pela cor. Nao e que achem 

o preto inferior ao branco, nem que tenham odio ao negro. A ques- 
tao esta na diferenga da cor". Em seu entender, "os austriacos, os 
alemaes, os polacos, os checoslovacos, etc., nao querem saber de pre- 

tos. So aceitam empregados morenos quando nao podem arranjar 
outros" [...]. "Nao querem saber de preto de jeito nenhum. Os 

italianos tambem, mas agora menos". Essa mania esta terminando, 

entre eles". Um comerciario, tambem vindo do interior mas com lon- 

ga permanencia em Sao Paulo, descendente de italianos e brasileiros, 
patenteou maior penetragao. Segundo suas observagoes, na firma on- 
de trabalhava "jamais aceitariam um preto para qualquer servigo. 

O patrao nao soj nao gosta de pretos, mas tern medo deles". Na ci- 

dade onde vivia, faziam uma separagao estrita entre "negros" e "bran- 
cos" no jardim. Por isso, ficou atento ao que acontecia em Sao Paulo, 

que preto nao presta, e desordeiro e nao e honesto; [...] "acham 

que preto nao presta^ e desordeiro e nSo e honesto". "E facil obter 

bons empregos em Sao Paulo, com tan to que nao se seja preto" [...]; 

"principalmente os estrangeiros, que tern tudo nas maos deles, nao 

dao lugar nenhum para os pretos. files acham que o negro e ladrao, 

que nao merece confianga". Confessou que antes de casar, possuia 

amigos pretos, embora nenhum fosse "amigo intimo". Depois de ca- 

sar-se, nao visitou nem foi visitado por esses amigos. "Isso e frequen- 
te com todos. Quando somos solteiros, nos reunimos muito, para mui- 
tos fins. O casamento e a vida de familia corta a vida de solteiro. 

Se um preto me visitasse em casa, eu o receberia bem. Mas, nao to- 
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mo a iniciativa de reatar as relagoes com os ex-amigos pretos". 

Quanto ao inter-casamento, adiantou: "Ninguem gosta de casar fi- 

Ihas, irmas e parentes com pretos. Eu mesmo nao acho boa a ideia. 

Em geraL em Sao Paulo as pessoas que conhego fazem tudo que po- 

dem para impedir isso. So no interior ocorrem tais casamentos, de 

medo dos pretos macumbeiros. Acham que e macumba e que e pe- 

rigoso nao deixar casar com o macumbeiro". A situagao reinante 

nos Estados Unidos atraia sua atengao. Pensava que ela prova que 

pretos e brancos sao iguais e que a separagao foi um estimulo para 

os primeiros. Por sua vez, um carpinteiro, descendente de franceses 

e brasileiros, que nasceu e se criou na Bela Vista, mostrou amplo 

conhecimento dos dilemas enfrentados pelo "negro", "files [os pre- 

tos] tern razao de ter consciencia do preconceito e de reagir contra 

ele. Nao e brincadeira o que acontece". Exemplificou com a firma 

na qual trabalhava (um laboratorio): "... tinham a mania de nao 

aceitar pretos. Ha pouco tempo e que comegaram a aceita-los em 

trabalhos manuais. Nao havia outros". Tambem, relatou varios ca- 

sos de rejeigao de candidates a empregos mais ou menos modestos, 

por causa da cor. "O preconceito contra o negro e muito forte, em- 

bora se pretenda dizer que o brasileiro nao tern preconceito. Mes- 

mo entre pessoas pobres ele existe. Mas e muito menor que o reve- 

lado pelas pessoas ricas. Os pobres tern menos preconceito por cau- 

sa da convivencia obrigatoria com os pretos, no trabalho e como 

vizinhos". A convivencia seria maior no trabalho, pois muitos evi- 

tariam "levar para casa os colegas pretos" [...]. "Os brancos tra- 

tam os colegas pretos como se nao tivessem preconceito". Todavia, 

este se revelaria, indiretamente, de tres maneiras: 1) "nas brinca- 

deiras de mau gosto, a que expoem os colegas pretos, tratando-os 

pejorativamente e maldosamente. Como se estivessem brincando. 

mas com a intengao de humilha-los"; 2) "nas tentativas de evitar 

o estreitamento das relagoes com os colegas pretos. fisses sao os 

que tern maior preconceito. Evitam toda intimidade, circunscreven- 

do as relagoes as exigencias do servigo"; 3) "nos comentarios. Mes- 

mo os que parecem nao ter nenhum preconceito e dao margem a que 

se pense que a cor nao conta para eles, patenteiam o preconceito 

que tern contra os negros pelos comentarios que fazem por detras. 

Essa e a regra. Comentam tudo que os colegas pretos fazem, com 

a intengao desfavoravel. Menosprezam o seu carater e as suas agoes. 

Sao sempre comentarios maldosos e depreciativos". No conjunto, 

pois, a expcriencia concreta nao so orienta mas circunscreve a per- 

cepgao da realidade racial, Dois pontos merecem, nao obstante, ser 

ressaltados nesta exposigao. Primeiro, os sujeitos separam o "pre- 

conceito de cor" de outras influencias. Alias, a respeito seria inte- 
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ressante mencionar os resultados da entrevista de um tapeceiro. file 

reconhecia que "a maior parte das pessoas evitam ter relagoes oil 
negocios com eles" e sabia que na firma, para a qual trabalhava, "os 

patroes nao gostam de pretos". No entanto, sallentou que os "pretos" 

perdiam bons empregos nao se candidatando as colocagoes ofereci- 
das por aquela firma. Segundo^ e precise notar que os "brancos" de 

diferentes grupos nacionais, etnicos ou raciais procedem a retalia- 
goes reciprocas. Uns procuram langar nas costas dos outros a parte 

por assim dizer mais odiosa ou vexatoria. O seguinte trecho da en- 

trevista de um continuo permite apreciar claramente essa influencia: 

"Minha familia tern, e muito, preconceito de cor. Meus pais sao 

Portugueses e meus irmaos brasileiros, mas todos tern preconceito" 

(39). [...] "Moramos no Bras, na parte central do comercio. Nao 
sei se foi por terem sempre morado ali, no meio de italianos, que 

eles adquiriram esse preconceito. Talvez tenha havido influencia, 

porque o italiano e o povo com mais preconceito que conhego. files 

nao so tern preconceito como nao procuram esconder. Por exemplo, 
no Rio o povo e bom. Trata todo o mundo bem. Nao sei se tern pre- 

conceito, mas pelo menos nao mostram. Tanto tratam bem um bran- 

co, como um de cor. Em Sao Paulo a educagao do povo e muito di- 
ferente e eu acho que e influencia dos italianos. O italiano e um 

povo que considera todos os outros povos inferiores. Quando tratam 
bem ou elogiam uma pessoa de outro povo ou cor, e pura hipocrisia 
e, em gerab e por interesse. Sentem desprezo nao so para com os 

negros como para todas as outras ragas e povos. Apresentam nas dis- 

cussoes uma falta total de educagao. Exaltam-se e quando discutem 
sobre qualquer coisa, e principalmente quando querem demonstrar 

superioridade pessoal, fazem de um modo que a gente chega a fi- 
car com complexo de inferioridade". 

Nao dispomos de espago para mencionar os varios tipos de do- 
cumentos pessoais, coligidos entre pessoas de "classes medias" (40). 

Em regra, essas pessoas so deixam de perceber a realidade racial 
de acordo com o prisma moldado pela tradigao cultural quando se 

defrontam com casos sintomaticos. Ou e a dona de casa que pre- 

cisa dar assistencia a uma empregada "preta", que esta com dor 
de dentes. Vai a varios consultorios, na Vila Mariana, alguns deles 

vazios, e nao consegue ser atendida; insiste, mas dizem-lhe que e 

(39) — O temor que os pais e os irm5os maltratassem ou suscetibillzassem ami- 
gos e namoradas de cdr (mesmo mulatas Claras), fazia com que ele se 
abstivesse de lev^-los para casa. 

(40) — O leltor poder£ suplementar o material que iremos expor com as infor- 
magoes arroladas no capitulo anterior, fornecidas por chefes de secgao 
de pessoal, gerentes ou empresSrlos a respelto da rejeigao e do penei- 
ramento dos "empregados de cor". 
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impossivel atender pois nao haviam marcado hora. "Eu disse que 

entao marcavamos uma hora. Respondeu que nao podia. Estava com 

todas as horas tomadas". For fim, a esposa de um dentista, que es- 

tava ausente do consultorio, dispoe-se a fazer um curativo e depois 

arranja com o marido o tratamento da paciente. "Ela foi tratada 

porque tivemos a sorte de encontrar a mulher do dentista. As mu- 

Iheres tern melhor coragao". Ou e o funcionario que observa o pro- 

cedimento do chefe de secgao, do gerente ou do patrao, vendo co- 

mo eles evitam a admissao ou a promogao de "empregados de cor". 

Ou e o chefe de secgao de pessoal ou o gerente que recebe ordens 

expresses de "nao admitir negros no servigo", as vezes "sem nenhu- 

ma excegao" ou "com tais e quais excegoes". Em conseqiiencia, seus 

focos de percepgao da realidade sao muitos estreitos. Mas fornecem- 

Ihes convicgoes firmes e um conhecimento mais ou menos matizado. 

O gerente de um banco se espantou que alguem pudesse duvidar 

da existencia do preconceito de cor em Sao Paulo. Parecia-lhe que 

ele e forte e evidente. O chefe da divisao de pessoal de uma gran- 

de organizagao industrial, cuja matriz esta em Sao Paulo, adiantou 

que o preconceito de cor flutuava do norte ao sul do pais (de um 

minimo para um maximo de intensidade). Segundo suas observa- 

goes, ele e mais moderado em Sao Paulo que no extreme sul. Os 

que nao dispoem de um sistema de referencia exterior, por vezes, 

contam com recursos intelectuais mais refinados. Partem, entao, 

■da auto-analise e chegam a conclusoes igualmente interessantes. Uma 

advogada e funcionaria publica, de estirpe luso-brasileira, por exem- 

plo, aponta o seu "horror fisico a empregada negra" e adianta que 

o marido compartilha da mesma disposigao. "Eu nao suporto passar 

pela rua Direita a noite de sabado ou domingo por causa da quanti- 

dade de pessoas de cor. E tudo negro!" [...] "Os pretos e brancos 

nao sao iguais. Eu sei, porque estudei sociologia e psicologia^ que 

as diferengas de comportamento provem muito mais das condigoes 

sociais que da cor. Mas sao diferentes. Nunca aceitaria namora- 

do e muito menos marido negro". Outro exemplo nos e fomecido 

por uma senhora que possuia curso superior e era professora de 

linguas: "Veja, voce, agora que falamos em preconceito nesse senti- 

do intimo, eu me recordo. Sobre aquele casal que mora em Vila 

Nova Conceigao (medico negro casado com uma alema)... Uma 

vez, conversando com uma amiga, ela disse-me — "como essa moga 

aceitou um marido preto?! Mesmo que seja educado, fino, enfim 

com tudo que um homem possa ter para agradar... nao sei! Eu acho 

que nao teria coragem de ser mulher... de dormir com um negro!" 

Eu lembro. Nesse momento tambem pensei nas intimidades da noite 

e senti um arrepio passar pelos meus nervos. E engragado!... A 
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^ente pensa que nao tem nenhum preconceito e, num certo ponto, 
a gente sempre tem!" Ate um pequeno incidente pode abrir uma fres- 

ta para a apreciagao da realidade, como nos sugere um documento, 

•escrito por uma professora licenciada em pedagogia: "Nao deve ha- 
ver preconceito contra o preto. Eu nao tenho preconceito senao pa- 

xa casar. Mas e muito dificil uma "isengao" perfeita. Outro dia eu 

mesma, (reconhego que fiz mal) fiquei com raiva da proprietaria e 

•disse — "Esta fazendo um papel de negro!" Eu me surpreendi com 
isso, mas o que eu queria era ofender bastante". A documentagao co- 

ligida evidencia a ocorrencia freqiiente de tres tipos de vies. Pri- 

meiro, a combinagao do reconhecimento franco com uma indiferenga 

complacente diante do "problema racial". Assim, um educador re- 

velou que o preconceito de cor e muito forte, nao so em Sao Paulo 
mas no resto do Brasil. Contudo, ele esta condenado ao desapareci- 

mento, gragas a diluigao progressiva dos "pretos" na populagao bran- 

-ca. "Essa e a tendencia. E claro que demorara seculos. Mas, no fu- 

ture, nao existirao mais preconceito entre nos" (41). Segundo, em- 

bora o estrangeiro tambem seja muito focalizado, o "paulista antigo" 

tende a ser o bode expiatorio predileto nesses niveis sociais. Assim, 

uma funcionaria publica e estudante de direito declarou a entrevis- 

tadora: "Eu acho que o fato de poucos pretos ocuparem cargos su- 
periores e devido ao preconceito dos brancos. Voce sabe. Embora 

nao haja nas leis qualquer referencia ou impedimento a subida de 

pretos — e olhe que para um estudo examinei toda a legislagao da 

Republica! — os cargos aqui no Brasil sao "dados" as pessoas ami- 

gas de quern os dava e por isso os pretos foram sempre excluidos na 

distribuigao dos mesmos. Ficavam para os amigos, os afilhados, os 
filhinhos de papai de quern os dava, e como os manddes eram de fa- 

milia "dos quatrocentos anos" e brancos, so davam para pessoas do 

seu grupo. E' por isso que as pessoas de cor, mesmo quando tem ca- 

pacidade, nao conseguem subir". Outro documento, de um contador- 

bancario, italo-brasileiro, e ainda mais expressive: "E claro que exis- 

le [preconceito de cor em Sao Paulo]. Eu ja observe! que os paulis- 

tas e que tem maior preconceito contra eles [os pretos]. Especialmen- 

te os antigos. Eu vejo la no banco e aqui no bairro [Brooklin Pau- 

lista] . Sao eles que falam mal dos pretos e vivem atacando os pre- 

tos por causa de qualquer coisa. O preto e ladrao, o preto e malan- 

dro, etc. Das outras ragas, os italianos sao os que tem menos pre- 

conceito contra os pretos. No interior, muitas italianas se casam com 
pretos. Agora os judeus sao uma raga filho da puta. files nao valem 

<41) —« Note-se que esse entrevistado deu impressionantes exemplos de mani- 
festagao de "preconceito de cor" nas escolas, nas relagoes dos profess6- 
res, dos alunos e de ambos entre si. 
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nada. Sao os que tem mais preconceito. Mas nao e s6 contra os 

pretos. 6 contra todos os brasileiros. Depois deles vem essas ragas 

de alemaes, de hungaros, de suecos. Agora, os Portugueses sao os 

que odeiam mais os pretos. Eu tenho observado. Nao sei se voce 

tambem ja observou isso. Porque dizem que os Portugueses andam 

atras das pretas, eles nao gostam disso. De fato, quase todo portu- 

gues tem algum parente preto, E so procurar, a gente acha. Entao 

eles metem o pau no negro. Nao gostam de ouvir essas coisas". Ter- 

ceiro, nos segmentos das classes medias mais afetadas pelos efeitos 

da modemizagao e da secularizagao da cultura, o "preconceito de 

cor" tende a ser focalizado com severidade inconformista. Uma pro- 

fessora de meia idade forneceu uma resposta caracteristica: "Creio 

que o preconceito e um. sinal de ignorancia. A cor nao e responsa- 

vel pelo nlvel social, pelo comportamento do individuo. Sao as con- 

digoes sociais que atuam sobre ele, determinando tal posigao ou tal 

comportamento". Nas parcelas das geragoes ascendentes, incluidas 

nessa rede de efeitos, a condenagao assume forma veemente. Uma 

jovem estudante universitaria escreveu, em seu documento: "pessoal- 

mente considero o preconceito como uma nodoa imunda, que existe 

entre nos" [... J. "Acho esse preconceito uma coisa estupida, despida 

de qualquer logica. Acho uma coisa descabida, mormente entre gen- 

te civilizada, que nos gabamos de ser" [...J. "Sabemos que cientifi- 

camente nada foi provado quanto a superioridade do branco em rela- 

gao ao negro> sabemos tudo isso e mais, mas ainda continuamos a 

olhar o preto como um leproso. Quando e que um verdadeiro 13 de 

Maio raiara em nossa terra?" fesse vies exerce limitada influencia na 

situagao de contacto, porque sao pouco numerosos os circulos das clas- 

ses medias afetados profundamente pela revolugao intelectual provo- 

cada gragas a modernizagao e a secularizagao da cultura. A grande mas- 

sa, nessas classes sociais, continua a temer as conseqiiencias degradan- 

tes ou desabonadoras das "relagoes com pretos". For isso nao e de 

admirar-se que, no seio dela, seja cultivado o ponto de vista inverse, 

expresso na seguinte resposta de um jornalista e cronista parlamen- 

tar ao entrevistador; "Tudo o que eu disser sobre preconceito fica 

prejudicado, porque eu o tenho. Acho mais: deviamos organizar as- 

sociagoes para acabar com os negros. Nao sei se a razao desta mi- 

nha atitude tem origem no fato de que, para ir a estagao de radio, 

tenho de passar pela rua Direita todas as noites e ver aqueles pretos 

por ali, vagabundos, malandros... Essa presenga me faz mal". Os 

documentos colhidos atraves dos questionarios de observagao em 

massa demonstram, por outro lado, que as pessoas de classe media 

mais ou menos intelectualizadas alcangam uma inteligencia global 

consistente da situagao do negro e do mulato na cidade. Dada a ex- 



— 663 — 

tensao desses documentos, e impossivel transcreve-los, mesmo sele- 

tivamente. A titulo de exemplo, vamos citar, apenas, alguns trechos 
de um deles, escrito por uma jovem de estirpe brasileira. "De um 

modo geral, pode-se dizer que o negro estci em contacto permanente 

com os brancos. Basta que saiamos de casa, (se nao temos um em- 

pregado pre to) para que entremos em contacto com a gente de cor" 

[...]. "A relagao vulgar, dos bondes ou onibus, das ruas ou mesmo 

dos bares, e uma coisa banal, e quase nem nos apercebemqs se an- 

damos ao lado de um pre to ou de um branco. Ja nas salas de aula e 

nos locals de trabalho a coisa se complica um pouco. "Nao e que eu 

nao concorde em que os pretos trabalhem na firma. O que nao admi- 

to e que ocupem lugares bons, onde poderia estar um branco". Esta 

e a mentalidade da maioria dos funcionarios publicos, empregados 

comerciais e da industria, em Sao Paulo. E que mentalidade!" "Uma 

amiga minha diz que isso "sao reminiscencias do tempo em que os 
parentes dessas pessoas tinham escravos. files herdaram esse pre- 

conceito racial". E eu fico pensando que as historias do Brasil estao 
muito erradas^ pois todas dao um numero bastante reduzido de fa- 

mllias que podiam ter escravos" [...]. "Aqui, na Aclimagao, e bas- 

tante reduzido o numero de pretos. Na minha rua existem umas 15 

empregadas de cor, distribuidas pelas diversas casas, existe o mogo 

que trabalha no agougue, e que esta estudando piano comigo, ha o 

farmaceutico pratico, e o servidor de cafe, no bar. Os cobradores de 

onibus, sao poucos os de cor. E de um modo geral ha um ambiente 

carregado quando uma pessoa de cor entra no onibus, Porque a Acli- 

magao e um bairro de grafinos, e os grafinos nao admitem a igualda- 

de de classes porque leem revistas americanas, e tern um notavel 

espirito de momice. Entao, se o preto estiver bem vestido, ha uma 

hostilidade latente^ um chispar de olhos, que nao se sabe bem se e 

preconceito ou se e inveja". "As empregadas, geralmente, habitam 

os poroes das casas residenciais, quando os ha; ou esses comunissimos 

quartos construidos sobre as garagens. Poucos os pretos que aparecem 

na igreja, e nao ha clubes no bairro. Na Liberdade, meio caminho da 

cidade, ha um "Salao Progressista", do P.S.P., freqiientado exclu- 

sivamente por pretos, e que tern no andar terreo um cabeleireiro 
alizador. As familias finas do bairro se recusam a admitir emprega- 

das pretas, o que provoca de um modo geral hostilidade e rancor das 

mulatinhas e negras da minha rua" [...]. "Com raras excegoes, os 

pretos se comportam da mesma forma que os brancos, relativamente 

a classe social que ocupam. Exceto uma certa timidez e retraimento, 

e quase sempre um complexo de inferioridade, trabalham e vivem 

normalmente, sem procurar se desentender com os brancos" [... J. 

"Nao e que exista neles, propriamente, uma preferencia pelos clubes 
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dos homens de cor. O que acontece e que os clubes de brancos ge- 

ralmente opoem obje^ao, e barram mesmo de maneira escandalosa a 

entrada dos pretos. De maneira que a segregao racial vai se tomando 

de hora a hora um problema de mais dificil solugao e de maiores 

proporgoes. Ligue-se a isso o fa to de que "bar onde entra preto e 

lugar de cafageste", e teremos porque se estabelece de maneira tao 

sensivel esse complexo de cor". "No seu circulo de rela^oes contam 

com maior numero de pretos que de brancos, porque os brancos n&o 

querem ter relagoes com os pretos. Nao temos no Brasil o problema 

racial dos Estados Unidos. Os negros nao se tomam uma classe fe- 

chada, que se recuse a man ter relagoes com os brancos. l^stes e que 

tern feito muitas e boas para segregar o negro, que nao conseguem, 

ate hoje, conceber como homem livre, como um igual. Se o problema 

do negro chegar a assumir no Brasil as proporgoes que adquiriu nos 

Estados Unidos so havera um grupo culpado: o dos brancos. O pro- 

blema se agrava nas cidades" [... J. "Os casos de preconceio de cor 

surgeon diante dos olhos a todo moment©. Ora e o cavalheiro ou a 

senhorita que prefere via jar em pe nos onibus ou bondes para nao se 

sentar ao lado de pretos. A barragem dos pretos em bailes e festas 

e tambem uma coisa freqiiente e inegavel. O caso do Hotel Excelsior, 

recusando-se a hospedar a notavel bailarina americana Catharina 

Dunham, revela bem o espirito que vai se desenvolvendo pouco a 

pouco entre a alta burguesia, que eu considero, como ja disse, antes de 

momismo que de preconceito" [... J. "E comum a existencia de fabri- 

cas que recusam servigos a mogos de cor. E os jomais registram 

diariamente anuncios de pessoas que procuram empregada branca. 

losses anuncios sao geralmente dos bairros finos da cidade (Jardim 

Paulista, Jardim America, Aclimagao, Jardim Europa, Higienopolis). 

O preconceito aumenta com o dinheiro" (42). 

Os componentes da "classe alta" encontram maior dificuldade em 

tomar consciencia da realidade racial. A area de contacto informal 

e simpatico com o "negro" e tao reduzida e tao regulada, que os ca- 

sos dramaticos ou chocantes raramente se tomam conhecidos. Ainda 

assim, eles abrem algumas frestas, que permitem ver certos aspec- 

tos da situagao independentemente dos estereotipos raciais e das ava- 

liagoes etnocentricas. Com freqiiencia, os casos mais debatidos dizem 

respeito ao inter-casamento. Experiencias dolorosas sao retidas e am- 

plamente utilizadas como fonte de comprovagao de que "o precon- 

ceito existe" ou de que ele "e muito forte", como se pode ver atraves 

de exemplos descritos acima (43). Portanto, ao contrario dos mem- 

(42) — A autora desse documento se refere a diversos casos de discriminaQao 
e a outros aspectos das relagdes entre brancos e negros. O documento 
possui 10 paginas datilografadas. Os trechos transcritos dao uma id^la 
geral do modo de focalizar o "problema do negro" 

(43) — Conforme pp. 637-638. 
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bros da "classe baixa", que elaboram experiencias cotidianas, e das 

"classes medias,,, que lidam com experiencias-chaves, os membros 

das "classes altas" dependem de experiencias por assim dizer limi- 

tes, que poem em cheque as proprias bases morais da concepgao tra- 

dicionalista do mundo. U!m ilustre professor universitario, de fami- 
lia rica e altamente conceituada, verb! gratia, disse ao entrevistador; 
"Sem duvida existe [preconceito de cor] em Sao Paulo. Pode ser 

que em outros estados haja maior harmonia. Elm Sao Paulo, porem, 

ele existe e e muito forte. So que se manifesto sem violencia. Para 
conhecer isso nao e preciso fazer uma pesquisa. Todos nos o sabe- 

mos. Ha ate muitos casos tristes, nas relagoes entre brancos e pre- 

tos. Embora nao seja violento, como nos Estados Unidos, e de ter 

uma f^rma especial, que leva a permissao do convivio com o preto, 
em determinadas esferas, ele aparece quando uma pessoa toca em 

coisas intimas. Mesmo na Bahia um homem branco se revoltaria 

diante da ideia de ceder sua filha em casamento a um preto" (44). 

A perspectiva social de extensa parcela da "alta sociedade" e cla- 

ramente dominada pela aceitagao do padrao de relagao racial tradi- 

cionalista como algo socialmente "normal" e "necessario". Dai de- 

corre, em alguns circulos, nao so a reagao tipica, ja discutida aci- 

ma, de que "ha preconceito e esta certo", mas uma tendencia insopi- 

tavel a perverter os dados da experiencia concreta, Tal coisa trans- 

parece claramente em tres niveis distintos. Primeiro, na propensao 
a inverter as baterias. As "queixas" ou as "insolencias" do negro e 

do mulato sao voltadas contra eles proprios, como se o "problema 

negro" nao consistisse na prevengao do branco contra o negro, mas 

na prevengao do negro contra o branco. Assim, aquele e que esta- 

ria se segregando e criando o "problema negro entre nos". Segundo, 
na incapacidade relativa de aceitar com bom humor ou com equida- 

de os efeitos da democratizagao da riqueza, do prestigio social e do 
poder, que chegaram a refletir-se no comportamento do "negro". 

Tome-se como exemplo a "empregada negra modema". Sua maneira 

de vestir-se, sua independencia no falar ou no agir, e, especialmente, 

sua autonomia em face da familia empregadora excitam uma obnu- 

bilagao quase completa da razao. 6 como se tudo estivesse apodre- 

cendo e o "negro" fosse o barometro da subversao da ordem moral. 
Terceiro, na incapacidade de receber com sangue frio e com objetivi- 

dade a reagao critica do "negro" as manifestacoes reais do "precon- 

ceito de cor". Por ocasiao da pesquisa, contamos numa das reunioes 
com a presenga de um intelectual pertencente a uma tradicional fami- 

(44) —i O entrevistado arrolou dois exemplos, um d^les altamente dram^tico, 
de tensoes definitivas provocadas pelo Inter-casamento racial. Omltimo- 
los, no entanto, por nos parecer desnecess^rio insistir em assunto tao 
ventilado neste trabalho. 
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lia de fazendeiros. file ouviu atentamente os depoimentos dos co- 

laboradores negros e mulatos; no fim, pediu a palavra para contestar 

as suas afirmacoes. No dia em que se realizava outra reuniao, ele 

foi convidado a comparecer. Negou-se terminantemente, dizendo: "Eu 

nao vou la. Aqueles ligas tem mais preconceito que nos. files enchem 

o saco da gente com as ideias deles". Trata-se, na verdadei de uma 

versao atenuada da antiga intolerancia que condenava o "negro", no 

passado, ao sofrimento mudo e passive. Ainda assim, ela e sintotna- 

tica, pois evidencia que se opoe uma resistencia concentrada aos fa- 

tes ou ocorrencias que poderiam abalar formas de compreensao mis- 

tificadas da realidade racial brasileira. Doutro lado, deve-se levar 

em conta influencias de sentido contrario, que contribuem para de- 

sarmar os espiritos. Primeiro, a liberalizagao crescente das esferas 

de autonomia do individuo toma impraticavel manter certos contro- 

les exteriores. Isso redunda, na esfera da acomodagao racial, num 

abrandamento indireto das relagoes entre "negro" e "branco". As- 

sim, seria impraticavel impedir, atualmente, o casamento da filha 

ou da irma com um "negro". Podemos focalizar essa possibilidade 

atraves dos resultados da entrevista com um medico, file indicou 

que '•a sociedade os ve [aos pretos] como elementos pouco dignos 

de pertencerem a ela". Mas^ acrescentou: "nao me sentiria com 

forga moral para intervir no casamento de uma imta ou filha [com 

um preto], se se dispuserem a enfrentar a reagao da sociedade. Isso 

e la com elas". Por ai se ve que a tolerancia que se esta configuran- 

do nao elimina as compulsoes proibitivas, mas as transfere da socie- 

dade para o individuo (o controle social deixa de ser exterior, pa- 

ra tomar-se subjetivo). Ao mesmo tempo, constata-se que ela pres- 

cinde (ou e alheia) a qualquer reciprocidade de perspectivas, nas 

rela^oes do "branco" com o "negro", compadecendo-se antes com a 

justiga do "eu lavo as maos", do que com os principios de uma equida- 

de democratica. A moral da historia e facil de deduzir. Nem sem- 

pre (para nao dizer raramente), a aceitagao de comportamentos apa- 

rentemente mais tolerantes contem uma mudanga qualitative da men- 

talidade dos agentes. O "preconceito de cor" pode ficar mais sufoca- 

do e escondido. Nem por isso ele cede lugar a simpatia e a comu- 

nhao. O que significa que um certo tipo de cegueira incuravel continue 

a tapar a visao do "problema negro" por parte dos componentes da "al- 

ta sociedade". Segundo, esta tambem se expoe aos influxes da mo- 

dernizagao e da secularizagao da cultura. Em conseqiiencia, em seus 

circulos mais ou menos intelectualizados, em que nao prevalece a 

adesao manifesta ao "preconceito de cor", esbogam-se tentativas de 

superagao de um estado de espirito considerado obsolete e degradan- 

te. Eis como esse esforgo e descrito por uma jovem universitaria: 
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^Quanto a minha atitude geral frente ao problema do preconceito 

devo dizer sinceraxnente que procuro evitar senti-lo todas as vezes 

que posso. Isto e, que procuro racionaliza-lo cada vez mais. Em 

certas ocasioes, contudo, nao posso deixar de sentir certas manifes- 

tagoes que so depois de consciente conseguem ser racionalizadas. 

Frequentando eu, em certa ocasiao, uma piscina de estagao de agua 

aconteceu-me o seguinte. Ao dirigir-fme para o vestiario vi um indi- 
viduo de cor parda bem escura mergulhar na piscina. Meu primeiro 

pensamento foi: mas como permitiram a entrada desse individuo 

aqui? Depois, entretanto, reagi nao dando mais importancia ao caso 
e mais tarde vim a saber que o individuo em questao era o guarda 

ou por assim dizer o homem que tomava conta da piscina. Atendia 

quase diariamente aos banhos, creio que por uma obrigagao de sua 

profissao e tambem, talvez, para resolver casos de acidentes, Ao 
saber disso nao pensei mais no assunto e sempre que podia conversa- 

va ou gracejava com ele. Todavia, essa primeira reagao minha per- 

maneceu tao viva em meu pensamento que ate hoje me e um pouco de- 

sagradavel lembrar-me dela e escrever sobre ela. E*, para mim, uma 

prova evidente de certa falta de controle racional sobre certas si- 

tuagoes. E tambem mais uma prova de que se tais reagoes se verifi- 

cam em pessoas "atentas" e de certa formagao, que diria daquelas 

que nao tern, diante de si, nenhum problema relative a uma atitude 

eientifica da questao racial". 

Como ja acentuamos, o "negro" nao e menos produto da situa- 
^ao socio-cultural que o "branco". No entanto, ele possui elementos 

suplementares para romper e, ate, insurgir-se contra as limitagoes 

das formas existentes de percepgao e de consdencia da realldade 

racial- As experiencias concretas nem sempre sao elaboradas de mo- 

do radicalmente construtivo. Mas elas tern a seu favor uma influen- 

cia excitante: os interesses e as aspiragoes sociais, condicionados ou 
alimentados pela situagao de "raga" do negro e do mulato, alargam 

e aprofundam sua capacidade de perceber e de conhecer aquela rea- 

lidade. O sofrimento, a vergonha e a revolta, isoladamente ou em 

conjunto, levam-nos ao fundo do abismo. Em conseqiiencia, suas co- 

gitagoes nao param no limiar das exterioridades. Elas voltam-se em 
todas as diregoes e apanham, por igual, tanto o agente, quanto a vi- 

tima do "preconceito de cor". O "branco" descobriu algumas face- 
tas da "culpa do negro" pela situagao imperante e chegou a vislum- 

brar varies aspectos do "preconceito do negro contra o negro". Con- 

tudo, ele nunca foi mordido pela tortura que dilacera o equilibrio 

psicologico e moral do "homem de cor". Nao precisou, sequel ver-se 

diante do espelho, quanto mais descer aos subterraneos das intengoes 

ou dos comportamentos humanos e da vida social organizada! Sem 
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dispor de tecnicas psicologicas, sociais e culturais adequadas — por 

vezes ainda na penumbra de uma heranga socio-cultural rustica — 

o "negro" realizou essa proeza, superando-se a si prdprio e as limi- 

tagoes da tradigao cultural na compreensao das dimensoes generosas 

ou sombrias do padrao brasileiro de "democracia racial". Contra a 

pressao moral, vinda dos "costumes" e da resistencia passiva ou ati- 

va dos "brancos", destrogou um a um os varies veus que adultera- 

vam a percepgao e mistificavam a consciencia da realidade racial 

brasileira (45). 

Nao obstante, a percepgao e a consciencia das manifestagoes e 

efeitos do "preconceito de cor", por parte do negro e do mulato, apre- 

sentam certas debilidades caracteristicas. Primeiro, como sucede 

entre os "brancos", existem varias fontes cronicas de bloquamento 

parcial ou total do horizonte cultural do "negro". Assim como o 

"branco", mostra-se contraditorio, perplexo e desorientado em pro- 

porgoes consideraveis. Ha o "negro" que compartilha da opiniao ge- 

ral, consagrada oficialmente, e que escreve, na resposta aos for- 

mularies de observagao em massa: "Sim, com orgulho, de fato na 

Brasil nao existe o preconceito de cor" (46). Ha, ao mesmo tempo, 

o "negro" de opiniao vacilante. As entrevistas de um contador ofe- 

rece-nos uma ilustragao tipica. "Nao tenho certeza se o que existe 

em Sao Paulo e preconceito ou alguma coisa que tern outro nome". 

[...J "O branco nao tern confianga no negro. Isso sim. O negro 

nao sabe fazer as coisas. Nao teve tempo de preparar-se como os 

brancos. Dai surgirem as atitudes dos brancos contra os negros. 

Mas se os negros se preparassem e se igualassem aos brancos, seriam 

aceitos por eles e tratados de outra maneira". [...] "Nao sei se 

existe mesmo preconceito ou se e outra coisa, devida a desconfianga 

do branco e a incapacidade do negro de comportar-se como o bran- 

co espera". Por fim, ha o "negro" que perfilha opinioes contraditorias. 

Na analise das convergencias, reduzimos as variantes contraditorias 

a tres formulas basicas. a) Os sujeitos negam, com veemencia osci- 

lante, a existencia do "preconceito de cor". Mas admitem, fran- 

camente, que "nap adianta lutar contra o preconceito" (em entre- 

vista com uma bailarina mulata escura, por exemplo> colhemos as 

seguintes opinioes tipicas, logo apos uma reuniao para debater o 

assunto: "so disseram mentiras. Nao sei como alguem pode mentir 

desse jeito, tao descaradamente". [...J "Nao existe preconceito em 

Sao Paulo. O negro e recebido em toda a parte e e bem tratado pe- 

(45) —, S6bre &sse t6pico, ver acima, a an61ise desenvolvida no capitulo quatror 

especialmente a parte concernente h elaboragao de uma ideologia de des- 
mascaramento racial. 

(45) — Nos documentos pessoals, em m^dia, 3 "pessoas de cdr" sdbre 10 demons- 
travam atitudes e avaliagoes desse tipo ou vacilantes. 
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los brancos" [...]. "Entrei em todos os lugares. Como bailarinar 

fui fazer minhas dangas folcloricas onde muito branco bom nao che- 
ga. Nessas familias da elite e nessas famllias francesas" [...]. Adian- 

te, porem, asseverou com naturalidade: "Nao adianta nada a gente 

querer lutar contra o preconceito de cor e para melhorar a situagao 

do negro. Nao ha uniao entre os negros", etc.) (47). b) Os sujeitoa 

negam, tambem com veemencia oscilante, a existencia do "precon- 

ceito de cor". Mas pregam, simultaneamente, as vantagens da se- 

gregagao aberta e sistematica (ao entrevistar um jovem foguista 

negro, por exemplo, a pesquisadora coligiu as seguintes opinioes ti- 
picas: "Nao acho que haja distmgoes» desde que o indivfduo possua 

habilitagoes" [...]. "Nao acho que os pretos sejam prejudicados pe- 
los brancos, em particular, mas sim pela situagao economica em que 

geralmente se encontram" [...]. "Sei alguma coisa da situagao nos 

Estados Unidos, das lutas e dos preconceitos. Mas acho que essa si- 
tuagao e melhor do que a daqui, porque estimula os pretos a se uni- 

rem e a lutar por uma situagao melhor") (48). c) Os sujeitos nao 
negam que exista "preconceito de cor", mas revelam temor de "me- 

xer no assunto" e forgar o "branco" a ter consciencia da realidade 

racial (na entrevista com um contador mulato, funcionario de um 

servigo publico autarquico, por exemplo, registramos as seguintes 

opinioes tipicas: "A lei [Afonso Arinos] tern aspectos bons, por- 
que da ao negro e ao mulato um instrumento para lutar contra o 

preconceito. Mas seu principal defeito consiste em por em evidencia 

o mesmo. f:le era como cinza no borralho. Ninguem tinha conscien- 
cia nitida da sua existencia, principalmente entre os brancos. Agora, 
a lei chamou a atengao para o fenomeno. E muito branco nao vai 

gostar de ser compelido a aceitar o negro") (49). Inconsistencias e in- 

congruencias dessas especies sao, todavia, facilmente compreensiveis 
e explicaveis. O "negro" absorve^ de varias maneiras, a ideologia 

"racial" dominante e ve a si proprio, ao "branco" e ao mundo elm 

que vive, atraves das perspectivas que ela oferece. Ja logra uma 

vitoria quando consegue abstrair as experiencias concretas desse con- 
texto moral e examina-las com maior ou menor acuidade, indepen- 

dentemente de suas pressoes diretas e indiretas. Alias, o peso da 

socializagao e do condicionamento cultural e empiricamente discer- 
nivel. O bloqueamento da percepgao e da consciencia da situagao 

obedece a uma escala descendente. file e muito intenso onde o "ne- 

gro" ainda esta integradamente preso ao horizonte cultural tradicio- 

(47) — Possufmos outros depoimentos da mesma natureza, de homens e mulhe- 
res de idades diferentes. Julgamos desnecessSrio reproduzf-los. 

(48) — Conforme nota anterior. 
(49) — Conforme nota 47. 
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nalista. Af, a identificagao com as normas e os valores da ideologia 

"racial" oficial e maxima. Recapitulando o que ja escrevemos em 

•outras partes deste trabalho, lembramos que seria necessario consi- 

derar dois tipos humanos simultaneamente: o "negro" rustico, que se 

recolhe desconfiada e reservadamente do convivio com o "branco"; 

e o "negro" refinado, plenamente identificado com os interesses, o va- 

lor e o mundo dos "brancos". Ambos tendem a negar a existencia do 

"preconceito de cor". Um, por inexperiencia; outro, por ver-se aceito 

como cavalheiro de excegao. Porem, enquanto o prim;eiro obedece ao 

padrao assimetrico de relagao racial inadvertidamente, por ter sido 

modelado para agir segundo os costumes da cultura rustica, o ulti- 

mo pratica um trafico, visando deliberadamente os efeitos do bran- 

queamento social. Como observamos, os dois tipos humanos eram mais 

freqiientes no passado. Doutro lado, os mecanismos de reagao societa- 

ria ao "preconceito de cor" tambem interferem com alguma intensi- 

dade no bloqueamento do horizonte cultural do "negro". Como assi- 

nalamos reiteradamente nos tres capitulos precedentes, o "complexo" 

se associa, abertamente, ao uso sociopatico do "preconceito de cor" 

como uma especie de bode expiatorio. Os exemplos transcritos evi- 

denciam que o proprio "negro" tomou consciencia de como o precon- 

ceito e explorado como fonte de racionalizagao das frustragoes e de 

defesa do ego. Gragas a tal uso, convinha confundir as coisas, bas- 

tando para os fins praticos visados trazer a baila verbalizagoes in- 

consistentes (e, por vezes, contraditorias). Alem disso, deve-se con- 

siderar os casos das "pessoas de cor" que superam as barreiras reais 

ou imaginarias do "preconceito de cor" pelos caminhos tortuosos da 

marginalidade. E o que sucedia, em grande escala, com o "negro 

malandro"» no passado; e ainda ocorre, com relativa freqiiencia, em 

face do mesmo tipo humano, no presente. Ao transgredir as regras 

do jogo da sociedade inclusiva, ele se libera de seus controles e pro- 

tege-se contra os efeitos destrutivos do "complexo". "Negros" e "bran- 

cos" focalizam esta modalidade de reagao societaria como sendo "in- 

consciente" e "prejudicial". De fato, o "negro malandro" diferencia 

uma porgao do ambiente social e age dentro dela com grande insen- 

sibilidade moral. Mas ele esta longe de ser indiferente a pressao ex- 

terior, pois os mecanismos adaptativos e integrativos que ele poe em 

pratica respondem, isolada e globalmcnte, aqucla pressao. O que seria 

certo dizer e que ele nao tern necessidade de defrontar-se com os 

dilemas morais que torturam, consciente e inconscientemente, os "ne- 

gros" que se impoem as regras do jogo da sociedade inclusiva e fi- 

cam "complexados". No mesmo nivel, seria preciso tomar em conta 

o "negro ordeiro", que consegue absorver as regras em questao com 

um mfnimo de equilibrio e de sobriedade. file nao sofre a tortura da 



mente, mas vive no inferno da ordem. Como se procurasse o bran- 

queamento pela purificagao, aprisiona-se volutariamente as expecta- 

tivas de comportamento do "branco" e converte-as em valores abso- 

lutes. Malgrado o excesso de sensibilidade moral, so atraves de 

ocorrencias indlsfargaveis ou dramaticas (50) esse tipo humano se 

livra da obnubilagao inerente ao apego fanatico as normas, valores 
e modelos ideais de organizagao da personalidade. As suas son- 

das estao voltadas normalmente para o proprio "negro irrespon- 

savel", que fornece as com/provagoes vivas dos estereotipos negati- 
ves dos "brancos". Por isso, nao e de admirar que descubra muito 

mal e de forma incongruente as contradigoes que pontilham as re- 

lagoes raciais. No documento pessoal de uma das pesquisadoras 

encontramos uma limpida descrigao de um desses tipos: "flsse indi- 

viduo e, entre aqueles que encontrei, o que sente mais agudamente 
os problemas de sua raga. file e completamente inculto mas bas- 

tante inteligente e sensivel para perceber a importancia dessas si- 

tuagoes que embora parecendo inconseqiientes geram graves desa- 
justamentos. Nao so comentou comigo a existencia do preconcedto 

na fabrica como tambem procurou esclarecer-me alguns problemas 
dos pretos. Atribui a culpa do atual estado de coisas em grande 

parte ao pre to que se estereotipa como irresponsavel e malandro. 
Uns, entao, sofrem em razao das atitudes dos outros. Mas acha tam- 

bem que o branco deveria olhar mais no fundo da alma do preto, 
procurando ressaltar o que e bom e nao apenas o que ele tern de 

ruim. Disse-me que o preto ama o branco. Fato esse que ele explica 

como uma sobrevivencia da epoca escravocrata". Enfim, nao podemos 
ignorar as ilusoes das "classes medias de cor". O "negro" que se 

volta, obstinadamente, para os efeitos da ascensao social e que se 

afirma, atraves de mecanismos compensatorios ou reals, pelas ex- 

terioridades de sua "situagao social". Como apontamos no capltulo 

precedente, ele sabe — por duro tirocinio pessoal — o que e e o que 

nao e "preconceito de cor", bem como conhece todas as suas rami- 

ficagoes. Mas nao pretende corrigi-los nem envolver-se numa cruza- 

da. Os seus objetivos sao imediatistas, divorciando-o consciente e 

inconscientemente dos "problemas da raga". O fato e que ele che- 
ga, por mero calculo social, a uma nova modalidade de capitulagao 

passiva. Cede para veneer e impor-se, socialmente, como e enquan- 

(50) — Como em exemplos transcritos acima; a recusa sistemStica de "empre- 
gados de cor" na firma em que a pessoa trabalhe; a resist£ncia aberta 
ao "fregues de cor"; a pretericao da prdpria pessoa em promogoes jus- 
tas; ou casos mais dramfiticos, em que a "honra da familla" se v6 en- 
volvida (aventuras da filha menor com jovens "brancos" que n5o pre- 
tendem casar; indiferenga da policia; e desacato ^s "pessoas de c6r" pe- 
los agentes da lei, etc.). 
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to individuo. Neste piano, a negagao, a atenuagao e mesmo a defor- 

magao de ocorrencias claramente percebidas e conhecidas fazem 

parte de um destino social. Como proceder de outro modo, sem des- 

mascarar-se e servir de alvo aos que exigem das "elites negras" com- 

portamentos racialmente responsaveis? Contradigoes flagrantes, ex- 

pressas por meio de racionalizagoes amaveis — "a coisa existe, mas 

nunca aconteceu comigo", "eu sei onde piso. Nao me meto onde os 

negros nao sao bem recebidos", "e precise distinguir entre precon- 

ceito e selegao"> "nossa gente e muito sensivel, ve perseguigao por 

toda a parte", etc. — e que nao impedem a exposigao simultanea de 

exemplos ou de confidencias dolorosas, servem como simples expe- 

diente de fuga. Neste extremo, estamos bem longe do bloqueamento 

suscitado pela concepgao tradicionalista do mundo. As pessoas "en- 

xergam o que se passa". Entretanto, a percepgao e a consciencia da 

realidade sao filtradas por ilusoes e esperangas sociais que, se nao 

cegam os homens, fecham as suas bocas e os desarmam. 

Segundo, ha uma ambiguidade fundamental na focalizagao do 

"branco" como e enquanto gerador do "preconceito de cor". Sem dii- 

vida, nas diversas formulas de equacionamento do "preconceito de 

cor", que o "negro" se propoe, o "branco" nunca deixa de ser agente 

das avaliagoes etnocentricas e dos comportamentos discrlminativos 

(qualquer que seja a responsabilidade direta ou indireta do proprio 

"negro" em sua motivagao, condicionamento ou causagao). Algumas 

gradagoes insinuam o carater universal do "preconceito de cor" (exis- 

te tanto entre os "ricos", quanto entre os "pobres"); e marcam sua 

intensidade variavel (e maior entre os primeiros, que entre os se- 

gundos). Em conseqiiencia, chega-se a um dilema final. Dadas essas 

condigoes, o que faz com que o "negro" possa unificar suas percepgoes 

e conhecimentos atraves de uma imagem do "branco"? Nos limites 

das bases perceptivas e cognitivas do comportamento social inteli- 

gente do negro e do mulato, essa unificagao se processa segundo duas 

linhas divergentes, Ou entram em cena as antigas familias dominantes 

e seus descendentes; ou se apela para o imigrante e seus descendentes. 

No fundo, a unidade da projegao. nasce de uma confusa inteligencia do 

mecanismo global de dominagao racial. O "branco" vem a ser uma 

polaridade que representa a categoria racial dominante, embora ele 

possa ser visto a luz das "velhas elites" ou dos "novos ricos". Dai 

decorre a ambiguidade que apontamos. Embora alguns ponham em 

realce que o "preconceito de cor" emana dos "ricos e poderosos", tra- 

zendo a baila "a imitagao servil dos Estados Unidos pelas falsas elites 

brasileiras", a grande maioria permanece indecisa, dividindo quase que 

proporcionalmente suas acusagoes aos "brancos". A importancia do 

tema levou-nos a suscitar um debate publico, de que participaram 
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os principals colaboradores negros e mulatos de nossa pesquisa (51). 

O Dr. Angelo Abataiguara defendeu o ponto de vista de q'ue o "pre- 

conceito de cor", existente em Sao Paulo, constitui um fenomeno 

peculiar e artificial. "Estdve em toda a parte [no Brasil] e nunca vi 

o preconceito de cor, a nao ser aqui em Sao Paulo, trazido por eleimen- 

tos estrangeiros, por pessoas que querem imitar nao sei o que. Des- 

conhecem o assunto e tern um orgulho tolow. [.. ■ J "O que eu noto 

aqui e um preconceito artificial. Qualquer um dos presentes pode no- 

tar que este preconceito de cor e todo artificial" [...]• "Assinu eu 
cheguei a conclusao de que existe um preconceito artificial, trazido 

pelos estrangeiros (...) que nao e da indole do povo (brasileiro)" 

O prof. Arlindo Veiga dos Santos discordou, dizendo que nao "foram 

os estrangeiros que trouxeram o preconceito. O estrangeiro que chega 

ao Brasil nao tern preconceito. O preconceito ele o encontra aqui". 
Nos debates, o Dr. Raul Amaral introduziu o artificio de comparar a 

situagao existente em Sao Paulo com outros nucleos do interior do 
estado. Em suas conclusoes salientou: "o preconceito de cor, no meu 

entender, e muito mais forte na sociedade brasileira, em virtude do 

desequilibrio economico provocado pela debandada do negro, em vir- 
tude da Aboli^ao. Explica-se perfeitamente. Em Ribeirao Preto o 

preconceito e muito mais intense que em Sao Paulo (...); em Tiete, 

Porto Feliz, Piracicaba, Campinas e outras tantas cidades paulistas 

em que menor foi a ingerencia de estrangeiros, (...) o preconceito 

nao e artificial", [... ] "Eu digo isto porque sou filho de Campinas 
e conhego perfeitamente a situagao do negro ali" (...). "E o negro 

de Campinas que mais sofre dentro do Estado de Sao Paulo, isto 

porque Campinas foi e e, nos tempos atuais, o centro da sociedade 

escravocrata de Sao Paulo. Foi o centro economico e intelectual do 
Estado no seculo passado, como ninguem ignora" O procedimento foi 

repetido pelo Dr. Francisco Lucrecio, em sua intervengao em reuniao 
posterior, que salientou (tendo em mente Sao Paulo, Campinas, So- 

rocaba e outras cidades): "A meu ver, quern faz esse preconceito sao 

as familias tradicionais brasileiras, e nao o estrangeiro. O estran- 

geiro que pratica o preconceito contra os negros, aprende com 

os brasileiros. Haja visto que os filhos de estrangeiros nao 

ouviram de seus avos ou de seus pais o modo com que tra- 
tavam os negros na escravidao. Ao passo que aquelas familias 

^51) — O debate girou em torno de afirmagoes iniciais, feitas pelo Dr. Angelo 
Abataiguara, numa das reunioes em que aplicamos a t^cnica de obser- 
vagao em massa em situagao de grupo. E' evidentemente impossirel ro- 
produzlr os debates, no qual foi pequeno o numero de oradores (a ins- 
crigao era espont§nea, mas relativamente grande o pdblico que intenri- 
nha por meio de aplausos ou vaias. Em regra, em cada reuniao ddsse 
tipo particlpavam de 80 a 120 ou 140 pessoas), 
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tradicionais de Campinas, mesmo pela sua tradigao, pela sua in- 

fluencia nos filhos, ja contaram o modo por que tratavam os ne- 

gros e desta maneira eles trazem na sua mentalidade> os netos dos 

escravocratas, o mesmo conceito que aprenderam de seus avos". (52). 

Os documentos pessoais iriam revelar-nos que essas duas apreciagoes 

se repetem com grande intensidade, nos diferentes circulos da wpopu- 

lagao de cor", surgindo como bode expiatorio or a o "estrangeiroT, 

ora as "familias tradicionais". De pouco nos adiantaria reproduzir 

os dados coligidos, que reiteram, na verdade, as evidencias contldas 

nas opinioes transcritas. Tres documentos, porem, possuem signifi- 

cagao especial. Um dos pesquisadores, em documento pessoal sobre 

seus contactos com um grupo de entrevistados, escreveu: "e interes- 

sante notar a importancia da representagao das atitudes dos estran- 

geiros para com o negro. Asseveram que o estrangeiro nao tem pre- 

conceito; que fora do Brasil o preto e tratado com consideragao; etc. 

Os estrangeiros adquiririam o preconceito aqui, em contacto com 

pessoas da antiga aristocracia rural. Trata-se de uma ideia compen- 

satoria, que constitui uma fonte de auto-dignificagao do preto diante 

do branco". Na verdade, como salientamos acima, a realidade e bem 

mais complexa e matizada do que sugerem os conteudos da percepgao 

e da consciencia da situagao, exteriorizados pelo negro e pelo mu- 

lato. Se e certo que o "preconceito de cor" estava contido no padrao 

de dominagao racial elaborado na sociedade escravista, tambem nao 

e menos certo que os imigrantes transportavam consigo opinioes e 

avaliagoes raciais que permitiam uma facil absorgao daquele padrao. 

Isso nao se deu rapidamente e de forma equilibrada porque ele se viu 

reduzido, no inicio, a condigao de substituto do escravo ou foi proje- 

tado na esfera da plebe urbana e dos vacilantes grupos intersticiais 

autonomos da cidade. Todavia, a propria maneira deformada, se- 

gunto a qual entendeu os "costumes raciais do pais", contribuiu para 

fomentar tendencias evitativas e discriminativas nas relagoes com os 

"negros" (53). Alem disso, a medida em que a ascensao socio-econo- 

mica facultava maior liberdade na selegao e observancia dos "cos- 

tumes do pals", muitos elementos da heranga cultural transplantada 

vieram a tona. Desse modo, atitudes, avaliagoes e comportamentos 

etnocentricos e discriminativos, estranhos ao padrao tradicionalista de 

relagao racial assimetrica, foram paulatinamente enxertados no "pre- 

conceito de cor" native. O volume de informagoes, coligidas atraves 

de varias tecnicas diferentes e aplicadas igualmente a "brancos" e 

"negros", demonstra que ai se acha um dos fatores inegaveis do in- 

(52) — Como jci fizemos, em outras passagens deste trabalho, identificamos os 
informantes porque as reunioes e os debates possuiam car^ter publico. 

(53) — Conforme acima, pp. 626-631. 
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cremento de praticas discriminativas e da formagao de atitudes ou 

comportamentos ostensivam^nte preconceituosos (54). Dois documen- 
tos caracterfsticos mostram que o "negro" nao se deu perfeita conta 

da complicada situagao global que se forjou historicamente. Numa 

das entrevistas, realizadas como parte de um estudo de caso sobre o 
Cortigo Jacarei, o pesquisador anotou as seguintes opinioes de um ne- 

gro de idade, que vivia da venda de perfumes que ele mesmo fabri- 

cava: "Nao existe preconceito no cortigo (55). Todos se tratam co- 

mo iguais, como brasileiros. So os brasileiros antigos tern precon- 
ceito por ignorancia. files e que criaram isso, procurando desprezar 

o negro. Os estrangeiros, principalmente os italianos que predomi- 

naram em Sao Paulo, nao tern preconceito. Sao Paulo era uma cidade 

pequena. Em poucos anos, passou de 500 mil habitantes para 2 mi- 

Ihoes. Isso quer dizer que entraram muitos estrangeiros novos. Por 

isso, o imigrante antigo pode conduzir-se de modo diferente do imji- 

grante novo. Aquele viveu no periodo de necessidade ao lado do ne- 
gro. Conheceu o negro e fez amizade com ele., Por isso e que nau 

tern preconceito. Os imigrantes novos vetai para ca com os recursos 

de parentes que ja estao bem aqui. En tram como tecnicos. Nao sao^ 
mais imigrantes. Depois que chegam, vao vender frutas e bugigangas 

na rua. Assim e que sao tecnicos". Em sua exposigao^ frizou que havia 
maior "preconceito de cor" entre esses imigrantes mais recentes, sen- 

do que ele seria mais intense "da parte dos judeus, hungaros, austria- 
cos, alemaes, etc. Essa gente nao aprecia o negro". O outro documento 

condensa as opinioes de um grupo de intelectuais negros e mulatos, 

de classe media, que participaram de uma discussao reservada do as- 
sunto: "A ideia dominante consiste em que o preconceito de cor va- 

ria muito emi Sao Paulo, de grupo social para grupo social, de gru- 

po etnico para grupo etnico. Assim, ele aumenta entre os brasileiros 

ao chegar-se nas camadas mais ricas, sendo mais intense nos descen- 
dentes dos antigos fazendeiros escravocratas. Parece-lhes que os 

"brancos de quatrocentos anos" sao os que tern atitudes mais negati- 

vas e que prejudicam mais os negros. Esperam do negro um com- 

portamento servil e nao pretendem trata-los como iguais [insistiram: 

"humanamente falando"]. Depois> vem o grupo mais amorfo dos gra- 
finos. £istes podem abranger estrangeiros. Neles os negros nao sao 

aceitos e o preconceito e intense. Por fim, os estrangeiros em geral 
tern preconceito e com maior intensidade os mais ricos. Eles nao 

(54) — Boa parte dessa docuraentagao foi analisada por Roger Bastide e suas 
principals conclusoes divulgadas (conforme R. Bastide e F. Fernandes, 
Brancos e Negros em Sao Paulo, loc. cit.). 

(55) —1 Note-se que outras entrevistas, feitas com brancos, negros e mulatos no 
mesmo cortigo, nao comprovaram plenamente essa afirmagao. 
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trazem o preconceito, mias o adquirem aqui, com os brancos brasi- 

leiros. E chegam a ser "mais realistas do que o rei", pensando que 

e de bom torn ostentar atitudes de preconceito contra o negro", Por- 

tanto, verifica-se, no conjunto, que o "negro" nao consegue formar 

uma imagem integrada da situagao global nem difundi-la de forma re- 

lativamente homogenea. As flutuagoes das percepgoes e tomadas de 

consciencia pressupoem significativos elementos em comum, os quais 

comportam, por sua vez, inegaveis parcelas de verdade. Mas paten- 

teiam que, como o "branco" (ainda que em menor escala e de mo- 

do bem diverso), alcanga uma inteligencia globalmente inconsistente 

e parcialmente confusa do "preconceito de cor". Em conseqiiencia, 

ele nao consegue apreender o padrao assumido pelas praticas discri- 

minativas e pelas avaliagoes etnocentricas, localizando com notoria 

incongruencia ou apenas pela rama os papeis preenchidos pelos "bran- 

cos" na dinamizagao do "preconceito de cor". 

Terceiro, isso se explica, em grande parte, por outra debilidade, 

que deriva da ausencia de condigoes historico-sociais que comportas- 

sem a emergencia de uma "minoria negra" integrada. Nao ha duvida 

de que existe uma situagao de raga. Tanto no passado, remoto ou 

recente, quanto ao presente, essa situagao se definiu, economica, so- 

cial e culturalmente, pela posigao das "ragas" em presenga na es- 

trutura de poder da sociedade inclusiva. Contudo, o "branco" sem- 

pre montou sua dominagao racial em um aparato historico-social 

que, a par de reduzir a "raga negra" a anomia e a impotencia, di- 

luia e disfargava sua extrema condigao heteronomica. Durante a vi- 

gencia do regime de castas, na forma que ele assumiu na era da es- 

cravidao, sempre foi impossivel (e teria fatalmente de ser), congregar 

os escravos ou os libertos em formagoes sociais dotadas de um mi- 

nimo de integragao e de autonomia. Isso nao impedia tensoes raciais 

mais ou menos graves e ostensivas, que eclodiam sob diversas moda- 

lidades (fugas dos escravos, aparecimento de quilombos^ etc.). Mas 

nao se ia nem se poderia ir alem, como nos demonstram as penetran- 

tes interpretagoes historico-sociologicas de Perdigao Malheiros. No 

periodo de desagregagao da sociedade de castas, o "negro" foi auto- 

maticamente projetado na plebe rural e urbana. Assim, ou se incor- 

porou ao mundo rustico do campo, ou ficou predominantemente li- 

gado ao destino das camadas marginais do mundo urbano. O que 

importa ressaltar e que nao dispunha, como categoria racial, de su- 

portes socio-economicos e morais para diferenciar-se como um gru- 

po "racial" identificavel, integrado e autonomo. Sob novas aparen- 

cias, persistiram todas as condigoes materials e morais que permitiam 

montar (e esconder) a dominagao racial sobre irredutivel aparato 

socio-economico e cultural. As descrigoes e conclusoes arroladas nos 
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•capltulos 3 e 4 mostram as duas facetas dessa realidade — do angu- 

io da estabilidade do padrao tradicionalista de relagao racial assime- 

trica; e da perspectiva do malogro da rebeliao do "negro" contra tais 
vicissitudes. Ao ser mobilizado pela expansao da ordem social com- 

petitiva nas duas ultimas decadas, o negro e o mulato viram-se dian- 

te de pressoes concorrentes, que introduziram no "meio negro" os 

principios de estratificagao social da sociedade inclusiva sem eliminar 
as tendencies ao isolamento socio-cultural da "populagao de cor". 

Por conseguinte, as alteragoes mais profundas abalaram as formas 
de classificagao social do negro e do mulato, mas nao romperam as 

.chamadas "linhas de cor" propriamente ditas. fisse e o retrato da 

situagao atual, extensamente descrita no capitulo precendente. Pa- 

rece claro que o padrao de dominagao racial, elaborado no passado, 
entrou em crise. Porem, ao mesm'o tempo e evidente que ele esta 

(pelo menos nas condioes historico-sociais focalizadas) se ajustando 
a uma ordem social aberta em que se mantem a concentragao racial 

da renda, do prestigio social e do poder em pontos e em niveis estra- 

tegicos. De imediato, o principal efeito dessas transformagoes re- 

fletiu-se de modo negative no "meio negro". De um lado, porque 

a classificagao e a ascensao sociais do negro e do mulato se disso- 
ciaram da formagao gradual de uma minoria "negra", racialmente 

identificavel, integrada e autonoma. De outro, porque as elites se 
divorciaram das massas,' o que fomentou uma insensibilidade sem 

paralelos, na historia cultural da cidade, nas atitudes dos "negros" 

diante do proprio problema negro. Em sintese, isso quer dizer que a 

conquista de situagoes de classe tipicas nao conferiu a "populagao de 
cor" (pelo menos por enquanto), qualquer possibilidade de moldar 

uma situagao social de raga compatlvel com a estrutura economica, 
social e de poder da sociedade de classes. O "negro" continua desar- 

ticulado e impotente diante do "branco", sem meios especificos para 

exercer influencias diretas na reelaboragSo em curso do padrao de do- 

minagao racial. Atendo-nos ao essencial, dai decorrem: 1.°) a ine- 

xistencia de uma situagao de raga, configurada historicamente pela 

ordem social competitiva, priva o negro, em escala coletiva, de fon- 

tes psico-sociais de diferenciagao, reorganizagao e unificagao das ba- 

ses perceptivas e cognitivas do comportamento social inteligente; 2.°) 

o "negro" tenta corrigir o vazio resultante dessa condigao de fato 

atraves dos recursos perceptivos e cognitivos acumulados no decorrer 

das lutas contra o escravismo e contra o padrao de dominagao racial 

imanente a ordem social tradicionalista, como se ainda estivessemos 

no primeiro quartel do seculo XX; 3.°) tais recursos perceptivos e 
cognitivos mostraram-se suficientes para uma compreensao da realida- 

de racial bem mais profunda, realista e independente que a desenvol- 
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vida pelos "brancos", mas nao comportavam uma visao daquela reali- 

dade como um todo in flux. No fundo, portanto, o empenho de "per- 

tencer ao sistema" confinou o horizonte cultural do negro e do mula- 

to, concentrando suas ambigoes e aspiragoes socials — e com elas 

a sua capacidade de tomar consciencia da realidade racial amibiente 

— na derrocada do antigo padrao de dominagao racial. Segundo su- 

pomos, isso explica tanto a ambiguidade de sua focalizagao cons- 

ciente dos papeis ativos dos "brancos" na dinamizagao do "preconceito 

de cor", quanto a sua alienagao diante do que este representaria pa- 

ra o destino comum da "raga negra" na sociedade inclusiva. Por 

paradoxal que parega, o "negro" desmascara o "branco", pondo em 

cheque as racionalizagoes que dissimulam os fundamentos e os efeitos 

visiveis do "preconceito de cor". Nao obstante, submete-se esponta- 

neamente ao seu jogo, contendo o seu proprio conhecim|ento da reali- 

dade racial num limiar ahistorico. Esta claro que teriamos outro pa- 

norama, se a perspectiva social do negro e do mulato fosse diferente. 

Se o ponto de partida de seu comportamento social inteligente atri- 

buisse importancia central as conseqiiencias sociopaticas da concen- 

tragao racial da renda, do prestigio social e do poder na ordenagao das. 

relagoes socials, o afa de "pertencer ao sistema" se objetivaria, so- 

cialmente, em conexao com o ideal de "alterar o sistema" (56). Es- 

sa simples rotagao da perspectiva social conferiria ao "negro" a pos- 

sibilidade de superar o tipo especial de alienagao que pesa sobre 

seu conhecimento do "preconceito de cor". Por enquanto, esse co- 

nhecimento serve para compensar as inconsistencias das opinioes e 
avaliagoes raciais correntes, elaboradas pelos "brancos", bem como 

para dar ao "negro" uma imagem realista e pragmatica do mundo, 

que atenda as suas necessidades de auto-afirmagao social (57). Se ocor- 

resse aquela rotagao de perspectiva, porem, o "negro" ganharia con- 

digoes subjetivas para pensar o seu presente e o seu futuro como 

uma minoria "racial" identificavel, integrada e autonoma, ou seja, 

conquistaria a capacidade intelectual de alargar sua imagem do mun- 

do ate o ponto requerido por uma intervengao socialmente constru- 

tiva no vacilante desenvolvimento da democracia racial no Brasil. 

(55) —, Note-se que "alterar o sistema", no nivel das relagoes raciais e nos ter- 
mos aqui considerados, equivale a estender os princfpios da integragao 
da ordem social competitiva & esfera da convivencia racial. Trata-se, 
pois, literalmente de uma "revoluQao dentro da ordem", Se a expansao 
do regime de classes ocorresse com maior homogeneidade e celeridade, 
mantendo-se constante a absorgao da "populagao de cor", esse process© 
se realizaria espont&neamente — 6 claro, sob a pressao dos interesses e 
aspiragoes dos componentes daquela populagao. 

(57) —• Tendo em vista o volume de evid§ncias, expostas neste trabalho, que 
suportam estas conclusoes, dispensamo-nos da obrigagao de fornecer exem- 
plos escolhidos. 
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^ preciso que se entenda o espirito da presente discussao. Nao 

pretendemos impugnar o alcance prdtico, o teor logico ou o valor 

moral do conhecimento sobre o "preconceito de cor", alcangado pelo 

negro e pelo mulato. Tao somente procuramos situar algumas de 

suas debilidades cronicasj que nascem de uma correlagao entre o 

"querer algo sociahnente" e o "ver algo socialmente". Como sucede 

com outros segmentos da populagao brasileira, deslocados da eco- 

nomia de subsistencia para a produgao capitalista (embora de for- 

ma mais acentuada e grave), os alvos visados socialmente acabam 

obscurecendo, de alguma forma, a completa consciencxa racional de 

interesses e fins, que poderiam (ou deveriam, idealmente) orientar 

a agao e as relagoes sociais (e, portanto, a percepgao e a conscien- 

cia da realidade). No caso do "negro", essa interferencia e parti- 

cularmente importante. O afa impaciente de "ser alguem", de "su- 
bir", de "ser respeitavel" — enfim: de "pertencer ao sistema" — 

obseca as pessoas, levando-as a agir em conformidade com a para- 

bola do prato de lentilhas. Nao e que isso seja um mal em si mesmo, 

que o "negro" possua alguma culpa pelo que esta sucedendo ou que as 

coisas deveriam se passar de outro modo. O fa to e que o "negro" age 

assim e esse tipo de agao possui um sentido tlpico. file mostra como 

a ordem social competitiva funciona como uma especie de aranha 

gigante. Atrai, prende, imobiliza e suga a sua presa. Se em vez de 

presa, o "negro" se apresentasse, por sua vez, como outra aranha 

gigante, a moral da historia seria outra... Desse angulo, as defor- 

magoes do homem rustico e desamparado, que cai nas malhas do sis- 

tema de trabalho livre e assim encontra um destino economico que 

equivale a uma ascensao social, surgem a analise como se fossem 

vistas atraves da lente de aumento de um microscopio. Durante a 

laboriosa fase de adaptagao e de assimilagao, so conta vitalmente, 

para ele, a transigao do estado de miseria e de dependencia para a 

posigao social adquirida, com seus proventos (ou "regalias"). As pe- 
culiaridades da situagao economica e socio-cultural do "negro" fazem 

com que essas interferencias sejam bem mais ruinosas para ele, que 

para o "branco" que se proletariza. E que ele enfrenta, simultanea- 

mente, dois tipos de barreiras: as que nascem das classes e as que 

se polarizam em torno da cor. Quanto maior for a limitagao do seu 

"querer algo socialmente" e quanto maior for a limitagao do seu 

"ver algo socialmente", tanto pior para ele. Uma coisa nao corrigira 

a outra automaticamente, como acontece entre os "brancos", quase 

que como uma questao de teimpo. Se vence umas barreiras, tomba 
nas outras, como nos ensinam os dilemas das "classes medias de 

cor". Por isso, tinhamos de insistir nesses aspectos. files sao essen- 
ciais. Embora reconhecendo o que houve de grandiose e de ousado 
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no avango do "negro", alem do teto perceptive e cognitivo imposto 

pelo horizonte cultural dominante, cabia-nos ressaltar porque nao 

foi mais longe e o que significa — para a situagao de interesses da 

"populagao de cor" na sociedade de classes e para a formagao de 

uma democracia racial dentro desta — a retragao que o tipo de "que- 

rer algo socialmente" introduziu no "ver algo socialmente". Ao 

descobrir como o "preconceito de cor" se manifesta e quais os efei- 

tos que ele produz, o "negro" logrou, simultaneamente, dois objeti- 

vos. De um lado, a capacidade de nao ser obnubilado pelas inconsis- 

tencias das opinioes, avaliagoes e racionalizagoes raciais correntes, 

construidas e consagradas pelo "branco". De outro, a faculdade de 

agir racionalmente com referencia a fins, ou seja, de resguardar os 

seus interesses nas relagoes com o "branco". As incongruencias de 

seu comportamento social inteligente vao aparecer, dai em diante. 

em tres niveis distintos. Primeiro, ao se contentar com tais resul- 

tados — o desmascaramento daquelas inconsistencias e as formas de 

auto-protegao social puramente individualizadas. fisse limite, diga- 

se de passagem, nao foi imposto coercitivamente pelos "brancos". 

file nasceu, espontaneamente, dos objetivos valorizados socialmente 

pelos negros e mulatos em ascensao. E caracten'stico desse limite o 

universo de discussao em que e debatido o "problema do negro". 

Numa reuniao com intelectuais e membros racialmente inconformis- 

tas das "classes medias de cor" ouvimos uma longa e variada exposi- 

gao sobre casos concretos de manifestagoes do "preocnceito de cor" 

A conclusao final de um dos lideres do debate foi a seguinte: "Sao 

esses casos que nos mostram qual e a situagao entre nos. Quando 

dizem que nao ha preconceito, estao mentindo. Exemplos como esses 

sao muitos. A pessoa fica isolada por causa da cor". Eis ai o que 

adquire importancia. Como se ainda se defrontasse com o monoli- 

t'co padrao tradicionalista de relagao racial assimetrica, interrom- 

pe-se o processo de conhecimento da situagao no ambito do desmas- 

caramento do "branco" (quando os interesses da "populagao de cor" 

exigem que ele seja conduzido ate o nfvel da transformagao da rea- 

lidade). Segundo, independentemente desse saber realista e de des- 

mascaramento, ainda na orla da concepgao rustica do mundo, o 

"negro" ja estava convicto de que o "branco divide para reinar", co- 

mo tentou demonstrar, com exemplos concretos, um idoso e denoda- 

do membro da Irmandade do Rosario (58), em suas entrevistas. O 

proprio "negro" devia atentar para a inseguranga dos mecanismos 

de auto-defesa de que langa mao e, principalmente, para os riscos 

flagrantes dos canais de ascensao social pelos quais luta tao sofre- 

(58) — S6bre essa irmandade, veja-se R. Joviano Amaral, Os Pretos do Rosario 
de Sao Paolo, Edlgoes Alarico, Sao Paulo, 1953. 
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gamente, os quais combinam mobilidade social vertical com persis- 

tencia indefjinida da desigualdade racial. Por esse caminho, n5o 

estao optando, conscientomente, pela implantagao de democracia ra- 

cial no Brasil. Mas, ao contrario, admitindo uma conivencia tacita 

com a adulteragao progressiva da ordem social competitiva na es- 

fera das relagoes raciais. Terceiro, parece claro que os limites do 

conhecimento da realidade racial, elaborado pelo "negro", procedem 
de um lapso historico. O sujeito nao parte da configuragao do pre- 

sente, vista atraves de uma situagao de classe, mas de agoes isola- 

das de personalidades discretas, ambas inculcadas como evidencias 
indiscutiveis do "preconceito de cor" e esbatidas, projetivamente, no 

padrao tradicionalista de dominagao racial. Em um contexto histo- 

rico-social em que o proprio padrao tradicionalista de dominagao ra- 
cial entrou em crise e no qual o perigo coletivo, em termos da si- 

tuagao de interesses da "raga negra", consiste no solapamento e na 

delormagao das tendencias de democratizagao das relagoes raciais, 
esse tipo de conhecimento e pelo menos insuficiente. Na epoca da 

eclosao dos movimentos reivindicatorios no "meio negro" essa tatica 

podia produzir frutos. Tratava-se de demolir a bastilha, de por abai- 
xo as muralhas da intolerancia e do temor, que inibiam e manieta- 

vam o "negro". Em nossos dias, as exigencias da situagao historica 

sao mais complicadas. E preciso acrescentar outros componentes ao 

desmascaramento. Numa fase de transigao, nao importa apenas apon- 

tar e combater, no piano dos ajustamentos sociais dos individuos, as 

manifestagoes e os efeitos concretos do "preconceito de cor". Impoe- 
se estabelecer como isso tende a repercutir no proprio padrao de do- 

minagao racial, que gradua a distancia social existente entre as "ra- 
gas" e determina a soma de poder que umas possam possuir sobre 

outras. Sem este tipo de conhecimento, o "negro" nao tern como per- 

ceber e dar-se conta de combinagoes possiveis entre formas espolia- 

tivas de dominagao racial e o funcionamento do regime de classes. 

Em nosso levantamento, por exemplo, demos extensa atengao ao mo- 

do pelo qual os diversos circulos da "populagao de cor" reagiram, in- 

telectualmente, a promulgagao da "lei contra o preconceito de raga 
de cor". E sintomatica a convergencia de opinioes e avaliagoes. 

Deu-se realce quase exclusive ao significado daquela lei como des- 
mascaramento da "hiprocrisia do branco". Mesmo antigos lideres 

dos movimentos reivindicativos no "meio negro" insistiram entusias- 

ticamente nesse aspecto, negligenciando por complete as questoes de 

autentica politica racial numa sociedade democratica. So uma ou 

outra voz isolada apontou a inocuidade da lei e o quanto ela deixava 
a desejar a luz de uma legislagao que visasse implantar no Brasil um 

padrao equitativo de relagoes raciais. Estas reflexoes sugerem, em 
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conjunto, que o "querer social" mesmo do "negro que sobe" e insu- 

ficiente para ampliar o horizonte cultural do "homem de cor" ate os 

limites das exigencias da situacao. No entanto, neste ponto preten- 

diamos ir mais longe: levantar o problema da qualidade do conheci- 

mento da realidade racial que o "negro" precisa desenvolver, para 

intervir na construgao do seu destino na comunidade e na democra- 

tizagao do nosso sistema de relagoes raciais. 

Os resultados dessa analise das debilidades das formas de percep- 

gao e de consciencia do "preconceito de cor", por parte do "negro", 

poem-nos diante de uma pergunta simples mas crucial. A que se de- 

ve a sua repetigao cronica? Seriam elas produtos do nlvel intelectual 

medio da "populagao de cor"? Estas perguntas levam-nos, diretamen- 

te, ao amago dos debates, que se travam na sociedade paulistana, en- 

tre "brancos" e "negros" que aceitam ou recusam a ideia de que 

"existe preconceito de cor em Sao Paulo". E preciso que se diga que 

os "brancos" infensos a aceitagao da formula positiva propendem a 

defender duas afirmagoes convictas: 1.°) trata-se de "balelas" ou de 

"fantasias do preto"; 2.°) que sao frutos de sua "profunda ignoran- 

cia" e do seu "surdo rancor contra o branco". Ora, estas premissas 

situariam o horizonte cultural do "negro" em primeiro piano. No 

entanto, os resultados da analise, expostos acima, nao comprovam 

esta contra-percepgao, racionalizadora e auto-defensiva. Os dados 

expostos no capitulo 4 mostram, abundante e conclusivamente, que as 

tecnicas de percepgao e de consciencia da realidade, exploradas pe- 

* lo negro e pelo mulato, foram elaboradas num ambiente de agita- 

gao intelectual, social e moral, contando com a colaboragao persisten- 

te de uma elite letrada. Houve, tambem, uma doutrinagao organi- 

zada e o recurso a formas de comunicagao sistematica que envolve- 

ram as parcelas variavelmente incultas, semi-cultas ou cultas da 

""populagao de cor" no clima intelectual e moral requerido pelo em- 

prego daquelas tecnicas. Elm suma, a partir de certo momento, o 

que importava, na participagao dos setores de qualificagoes intelec- 

tuais "baixas", era o arsenal de experiencias concretas de cada indi- 

viduo. A luz dessas experiencias, ele aprendia como libertar-se da 

ideologia racial dominante» como identificar as manifestagoes e os 

prejuizos causados pelo "preconceito de cor" e, enfim, como desmas- 

carar o "branco" e sustentar com ele um dialogo de "pessoa cons- 

ciente do que esta dizendo". Se atentarmos para a natureza das de- 

bilidades apontadas, veremos que, de fato, o horizonte cultural da 

"populagao de cor" entra em linha de conta, mas exatamente numa 

esfera que transcendia aos ajustamentos rotineiros do "negro" a so- 

ciedade paulistana. Como vimos, as deficiencias das formas de per- 

cepgao e de consciencia, que podem ser associadas a falta de tecnicas 
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"socio-culturais apropriadas de manipulagao da experiencia, surgem 

no nivel historico, em que o conhecimento da realidade racial teria 

<le conjugar-se a projegao coletiva em um desenvolvimento sdcio- 

cultural in flux e, portanto, a transformagao da mesma realidade ra- 
cial. A nossa propria discussao, nos cinco capitulos anteriores e nas 

paginas precedentes, insinua que a situagao historico-social de exis- 

tencia do "negro" tolhia essa possibilidade, Ao orientarmos a ana- 
Jise nessa diregao, pretendiamos apenas aproveitar as perspectivas 

abertas por um tipo de interpretagao que permitia ir mais longe e 

compreender melhor o comportamento social inteligente do "negro", 
com base em raciocinios conjecturais. Isso posto, toma-se patente 

quais sao as fontes daquelas debilidades. Elas residem na situagao 

de existencia social do negro e do mulato, que tiveram de se confron- 
tar com os "brancos" num terreno em que a historia ja estava feita 

•e no qual nao se jogava o futuro da sociedade inclusiva, mas a gra- 

dual equiparagao da categoria "racial" dominada a categoria "racial" 

dominante. Ai parece estar o fator topico, pelo qual se descobre 

<iue as formas de percepgao e de consciencia da realidade racial, ela- 

boradas socialmente pelo "negro", foram direta e indiretamente re- 

freadas e corrompidas pelo padrao vigente do "preconceito de cor" 

e pela reagao do proprio "branco" ao processo de desmascaramento, 

a que se vlu submetido. Numa sociedade em que o "preconceito de 

cor" se manifesta de modo assistematico, dissimulado e confluente 

(combinando criterios raciais e sociais de maneira ambigua mas in- 

flexivel)^ na qual a desigualdade racial confere hegemonia total a 

^raga" dominante e em que os mores suscitam, cultivam e mantem 

uma consciencia mistificada da realidade racial, remar contra a cor- 
rente constituia uma tarefa ingrata, dificil e incerta. Antes de po- 

der dialogar com o "branco", o "negro" tinha de convencer-se a si 

proprio e de veneer as resistencias ao desmascaramento aninhadas no 

"ineio negro". Converteu-se em "ponto de honra" aquilo que deve- 

ria ser um meio e um estratagema para conhecer a realidade e de- 

pois transfortma-la socialmente. O "negro" obstinou-se em mostrar 

que "estava certo", desviando a sua rota de um pragmatismo cons- 

trutivo, para empenhar-se, de corpo e alma, numa cruzada que nun- 

ca encontraria fim. Dal a insistencia cronica — ao mesmo tempo 16- 

gica, etica e emocional — no tema central ("o preconceito existe") e 

a renitente tendencia em converter essa percepgao em verdade social- 

mente consagrada. No vasto material coligido a respeito, nota-se 

como o "negro" responde ao "branco" e as pressoes diretas e indiretas 

da sociedade inclusiva, em todos os tons da serenidade ou da veemen- 

cia. Eis um pequeno rol de exemplos: 1) "a afirmagao de que no Bra- 
sil nao existe preconceito contra o negro e uma balela. O preconceito 
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existe. O que nao existe, claramente, e uma discriminagao racial, de 

resto existem as restrigoes e uma acentuada intolerancia contra o ne- 

gro" (59); 2) WA esperteza, a safadeza ou o sadismo nacional, porem, 

nao conseguem impingir aos negros — que sofrem nas proprias car- 

nes o orgulho, o ferrete, o carimbo identificador do wseu lugar" — 

a fantasia composta de imensidades pueris que os fatos da vida coti- 

diana desmentem a todo momento. Diante da triste realidade em 

que vive, o homem negro procura avangar em consciencia, colimando 

aquele estado de aperfeigoamento, de elevagao, de dignificagao da pes- 

soa humana e todas as vezes que assim precede, tentando fugir da 

sonolencia, tentando libertar-se de nocivos atavismos, heranga mor- 

bida do cativeiro, os sonoros sinos da demagogia cabocla sufocam o 

seu grito lancinante, bimbalhando solenemente: negro nao tern pro- 

blemas; nao temos barreiras baseadas na cor; somos um povo sera 

preconceito" (60); 3) "Existe, sim, o preconceito no Brasil. So nao o 

ve, aquele que nao o quer. Aquele negro que nao sabe avaliar o pro- 

prio Eu" (61). Eegistramos, mesmo, num debate publico, a seguinte 

contestagao: "Antes de mais nada, eu quero dizer a Va. Excia. que 

negar o preconceito de cor no Brasil e negar as cores da bandeira 

nacional". Em resume, o "negro" se viu comprimido, numa situagao 

historico-social de existencia sufocante, por um padrao de manifes- 

tagao do "preconceito de cor" que operava, por si mesmo, como uma es- 

pecie de areia movediga, e por mecanismos tortuosos de reagao socie- 

taria ao desmascaramento da ideologia racial dominante. Nao se 

configuraram saldas faceis e construtivas para o uso produtivo das 

formas de percepgao e de consciencia do "preconceito de cor", com 

as quais uma minoria "racial" impotente e desarticulada pos em che- 

que os fundamentos da "democracia racial brasileira". 

Tudo isso corrobora algo que e fundamental: o "negro" debateu-se 

com as manifestagoes e com os efeitos do "preconceito de cor" no piano 

de sua luta pela sobrevivencia na grande cidade da era capitalista. 

Gragas a desagregagao da ordem escravocrata e senhorial, a forma- 

gao, expansao e consolidagao da ordem social competitiva, ele podia 

modificar gradualmente o seu destino social. No entanto, o "pre- 

conceito de cor" barrava o seu caminho, solapando, diluindo ou im- 

pedindo sua passagem da area periferica e marginal para o niicleo 

do regime de classes. O contexto da situagao de existencia social im- 

pulsionava-o, portanto, a saber porque era repelido, como condigao 

para lograr exito em suas tentativas de "pertencer ao sistema". Aqui, 

(59) — Trecho de um documento escrito a mao, por um funcionario publico,, 
mulato claro, 

(60) —« Trecho de extenso depoimento de um advogado e politico negro. 
(61) — Resposta suplementar, aposta a mao no formuUrio, por inforraante negr». 
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delineiam-se os influxes positives da situagao de existencia social, 

que forgou o "negro" a despertar de sua letargia, a irromper no "mun- 

do dos brancos" e a destmir os seus idola. Restringindo-nos ao es- 

sencial, vamos debater os tres pontos mais importantes, do angulb 

do topico analisado: o "preconceito de cor" como construgao concep- 

tual reativa; como se processa o ego-envolvimento e a auto-identifi- 
cagao com os usos normals dessa construgao; os conteudos que ela 

apresenta na consciencia social do negro e do mulato. 

Nos dois capitulos precedentes, esbogamos como a nogao de "pre- 

conceito de cor" se firmou como categoria historico-social. Seria 
iniitil retomar, agora, a problematica que se imporia da perspecti- 

va de uma analise diacronica. Contudo, ha um elemento que precisa 

ficar bem esclarecido, pois, de outro modo, nao se podera formar uma 

inteligencia global do sentido da atividade inconformista, socialmen- 
te organizada, consciente e orientada do "negro". Porque a nogao de 

"preconceito de cor" foi construida como uma categoria conceptual in- 

clusiva, que abrange, por igual, tanto atitudes e avaliagoes precon- 

ceituosas, quanto praticas e comportamentos discriminativos? Nos da- 

dos expostos acima, neste capltulo e no precedente, observar~se-a 

facilmente como o "negro" opera nos dois pianos, simultaneamente, 

embora algumas vezes os confunda entre si. Mesmo os eruditos, com 

treino historico-sociologico, incidem nessa confusao. Assim, um fun- 

cionario piiblico negro, relativamente versado na nossa literatura 

historico-sociologica e com outras leituras teoricas, apontou como o 

"preto" e barrado em diferentes instituigoes e grupos sociais, de tal 

forma que "a discriminagao racial se mistura com a discriminagao de 

classe". Em seguida, aduziu: "Nao ha, de fato, discriminagao, creio 

eu, mas ha preconceito. Ha preconceito de cor em todas essas insti- 

tuigoes publicas. O preconceito se manifesta e para isto basta so- 

mente dar uma olhada que se constatara da verdade do que afirmo". 

Ainda mais ilustrativo e o exemplo seguinte, extraido da contribui- 
gao pessoal de um dos estudiosos negros mais esclarecidos e lucidos: 

"E longa, erudita e renovada sempre a controversia em torno da ques- 

tao do preconceito no Brasil. Nos nos filiamos a corrente que admite 
a existencia de um preconceito nao propriamente racial, nao com a 

sinistra agudeza das discriminagoes vigentes nos Estados Unidos" 

[...]. "Somos dos que nao estao inteiramente convencidos de que a 

discriminagao entre nos e apenas um fator de preconceito de clas- 

se, pois o elemento negro, pela precariedade de recursos economicos 

ou educacionais, pertence, na sua maioria, as camadas ditas inferiores 

da sociedade. Porem, a discriminaao nao o atinge pelo fato de ser 
integrante desta ou daquela classe social e economica — pelo menos 
no sul do pais — mas exclusivamente pela coloragao da sua epiderme. 
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O tratamento e tanto mais brando e atenuado quanto menos visiveis 

forem os caracteres extemos que o possam identificar — nao como 

classe — mas com o grupo racial de que procede". A vista de tais 

oxemplos e das conclusoes que eles proporcionam, procuramos escla- 

recer o problema atraves de indicagoes fomecidas por uma analise 

sincronica. A confusao (se for legitimo falar de confusao, aqui) nao 

procede do "negro", mas das ambiguidades do nosso sistema de re- 

lagoes raciais e do proprio padrao assistematico, dissimulado e con- 

fluente, assumido pelo preconceito e pela discriminagao raciais na 

sociedade brasileira. Na verdade» o "negro" revelou ampla versati- 

lidade na percepgao e na consciencia dos elementos que compoem, 

estrutural e dinamicamente, o nosso padrao de "preconceito de cor". 

Ha uma forte estereotipagao negativa dirigida contra o "negro", de 

teor intensamente etnocentrico e intolerante, portanto preconceituoso; 

existem duas polaridades, expresses em termos de raca (cor) e de 

classe (condigao social 'inferior" ou subalternas); e objetivam-se va- 

rias prescrigoes que regulam a exclusao do negro e do mulato, no 

convivio com os brancos, segundo diretrizes calibradas pela estereo- 

tipagao negativa, ora em fungao da cor, ora em fungao da classe, ora 

qm fungao de ambas. Na medida em que a eficacia do comportamento 

social consciente do "negro" dependia, naturalmente, de sua capaci- 

dade de apreender, perceptiva e cognitivamente, essa complexa forma- 

gao psico-social como um todo operativo, ele tinha de construir a no- 

gao de "preconceito de cor" como um amalgama de elementos dispa- 

res. Nesse sentido, a confusao emana de outra fonte: das contradigoes 

existentes entre a ordem racial e a ordem social de nosso sistema 

societario global. Revelando-se capaz de discerni-la, de reproduzi-la 

e de domina-la, por meio de uma construgao conceptual tao plastica 

quao operativa, o "negro" deu o primeiro passo para atacar aquelas 

contradigoes e para diminuir a distancia historico-cultural e socio- 

economica, que o separava do "branco". 

Nao se pense> porem, que o ego-envolvimento e a auto-identifi- 

cagao do "negro" com o estado de espirito requerido para o pleno 

dominio e o uso eficaz dessa construgao conceptual constituam algo 

simples. Como minoria "racial" impotente e desarticulada, a "popu- 

lagao de cor" recebe com toda a forga o impacto das pressoes dire- 

tas ou indiretas da sociedade inclusiva, intensamente adversas ao 

genero de inconformismo inerente a exploragao sistematica daquela 

construgao conceptual. Enquanto os movimentos reivindicatorios fer- 

mentaram no "meio negro", eles ofereciam um suporte adequado de 

doutrinagao e de propaganda. For assim dizer, processava-se uma 

socializagao autonoma do "negro" pelo "negro", como se ele pertences- 

se a uma minoria racial integrada e independente. O malogro da- 
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queles movimentos, com o desaparecimento concomitante da impren- 

sa negra, fez com que o esforgo de doutrinagao e de propaganda 

sofresse um serio golpe, diluindo-se nas atividades inconstantes de 
algumas associagoes culturais. Em conseqiiencia, como ocorre com 

os "brancos", e atraves das experiencias concretas e do intercambio 

da vida cotidiana que o "negro" forma o seu tirocinio, convencendo- 
se ou nao da legitimidade e da importancia pratica da mencionada 

construgao conceptual. O nosso levantamento patenteou que varias 
influencias concomitantes trabalham a personalidade do "negro", des- 

de a mais tenra infancia, estimulando-o a desenvolver suspeitas e a 
canalizar as ansiedades ou as frustragoes na diregao do "preconceito 

de cor". Pequenos incidentes, despercebidos como tais pelos "brancos" 

(62), causam as primeiras perturbagoes e desconfiangas. For volta 
da puberdade, da adolescencia e da mocidade, sdlidas e aparentemen- 

te indestrutiveis relagoes de camaradagem entram em crise, por ve- 
zes definitiva. Ai, o desapontamento e mjaior. O desalento do me- 

nor e do jovem precisa encontrar amparo na compreensao dos mais 

velhos — e uma "explicagao" (63). Nas tentativas de escolarizagao, 

(62) —( Parece-nos dispens£vel reproduzir informagoes reunidas, esparsamente, 
nos capitulos precedentes. Al£m disso, o leitor encontrara no trabalho ja 
citado de Roger Bastide, dados referentes &s diferentes modalidades de 
manifestagao do "preconceito de cor". No caso, lembramos as experi§ncias 
desagradaveis das "criangas de cor" no convivio com outras criangas da 
vizinhanga e nas relagoes com a professora ou colegas "brancos" na es- 
cola. O dr. Francisco Lucrecio elaborou um interessante estudo de caso, 
a respeilo, que infelizmente nao podemos aproveitar, e que demonstram 
que d precoce a deformagao da personalidade da "crianga negra" sob di- 
ferentes e intensas manifestagoes do "preconceito de cor" em seus cir- 
culos de convivencia com o ftbranco". 

(63) — Aparentemente, essas crises causam apreensoes aos pais e constituem uma 
das fontes de tortura moral dos adultos. Vdrios entrevistados trataram 
largamente do assunto. Um deles, tragou um gr^fico, como uma esp6cie 
de ipsilon, com a haste do lado esquerdo mais comprida (representando 
os brancos) que a do lado direito (representando os negros). At§ aos dez 
anos nao surgiriam, freqiientemente, novidades dramaticas (brancos e ne- 
gros continuariam juntos, representados no tronco comura); na puber- 
dade, as duas hastes comegariam a separar-se; Aos vinte anos, a sepa- 
ragao atingiria a extremidade das hastes. O grdfico demonstraria, ao mes- 
mo tempo, que jd nessa idade o branco estaria proporcionalmente tres 
ou quatro vezes adiante do companheiro negro, num. process© de distan- 
ciamento continuo e irreversivel, correspondente k graduagao da dis- 
tSncia social que se estabeleceria entre dies. O engenhoso e sensivel in- 
formante declarou, compungido: "A gente ve a filha quietinha e abor- 
recida sem corapanhia. As outras se afastam dela. Ela olha com uma 
tristeza nos olhos e com uma afligao muda. Elas nao sabem porque isso 
acontece. Ainda nao estao preparadas para isso. E' duro para um pai 
ver-se nessa situagao. A gente nao pode nem explicar porque isso acon- 
tece. E' obrigado a fingir que estd tudo muito bem e procurar distrair a 
atengao da menina" [...]. "O pai negro devia morrer mais cedo que 
o branco, para nao ver essas coisas". A documentagao sugere, nao obs- 
tante, que a estratdgia dos pais varia. Uns revoltam-se e "atigara os fi- 
Ihos"; outros, agemi calmamente, ajudando-os a atravessar a crise com oa 
menores danos psicoldgicos possiveis. 
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de profissionaliza^ao ou de participagao em atividades socials insti 

tucionalizadas da comunidade, surgem outras tantas decepcoes. Agora 

elas despertam "revoltas" e desencadeiam todo um circuito de rela- 

goes cooperativas, entre pais e filhos, entre irmaos, entre as geragoes^ 

entre amigos e conhecidos — enfim, entre as "vitimas do preconceito"r 

que se protegem na sua fraqueza, ensinando aos j ovens os "misterios 

da vida". A partir da mocidade, poucos mantem intactas "suas ilusoes" 

Os que "so ouviram falar" ou "nao sofreram ainda" compartilham de 

confidencias, das "queixas" e do rico folclore dos falatorios, apreensi- 

vos diante da perspectiva de passar pela mesma provagao. Entre jo- 

vens e adultos, o tema entra nas conversas e discussoes serias. Aqui 

e ali, aumenta dia a dia o numero dos que adotam o estado de es- 

pirito de quem "nao tem mais duvida": "Existe mesmo! E iniitil ne- 

gar!" Embora o proprio "negro" tambem cultive as suas racionaliza- 

goes raciais, quase sempre como mecanismo compensatorio ou de 

auto-defesa ("comigo nao acontece"; "fulano tem mania de persegui- 

gao"; "e precise distinguir entre selegao e preconceito"; "a nossa 

gente tem muito complexo"; etc.), poucos deixam de inquietar-se ou 

sentem-se realmente seguros. Refletindo-se sob re a natureza desse 

tirocinio, constata-se facilmente que ele afeta a propria estrutura do 

comportamento, da personalidade e da concepgao do mundo do ne- 

gro e do mulato. Nao se trata, como acontece com o "branco", de 

perceber e interpretar exteriormente experiencias de "outros". Mas, 

de ser contagiado por essas experiencias e de vive-las. Gragas a es- 

sas circuntancias, os componentes logicos da percepgao e da cons- 

ciencia da realidade racial repousam num lastro emocional e moral 

que, comumente, compele o "negro" a manejar irracionalmente o seu 

"conhecimento objetivo" do meio ambiente. :&le nao so tende a con- 

verter tal conhecimento numa verdade em si e para si, indubitavel e 

sacrossanta. Tambem projeta o seu destine humano atraves dela, co- 

mo se "a redengao do negro" dependesse, especificamente, de um 

consenso geral a respeito da malignidade intrmseca do "preconceito 

de cor". For isso, caminha insensivelmente para um equacionamento 

recolhido, estatico e sob muitos aspectos contemplativo do seu "dile- 

ma moral", como se fosse humilhante pleitear a condigao de pessoa 

e indecoroso faze-lo, ainda por cima, fomentando discordias inevita- 

veis. Em conseqiiencia, o desmascaramento so encontra plena aplica- 

gao racional como fonte de esclarecimento subjetivo do individuo e 

de compreensao de sua posigao nas relagoes com os outros. 

A analise dos diferentes tipos de documentos (64) demonstrou 

que e surpreendentemente rica a penetragao alcangada pelo "negro" 

(64) — fesses documentos foram coligidos de Vcirias maneiras. O grosso das i*- 
formaQoes resulta da aplica^ao de entrevistas, da t6cnica de observacao- 



— 689 — 

na percepgao e na tomada de consciencia do "preconceito de cor" co- 

mo realidade psico-social e histdrico-cultural. Embora a intensida- 

de das experiencias concretas, o amadurecimento da perspectiva so- 

cial e a firmeza das convicgoes centrais sejam flutuantes — indo da 

neutralidade franca (numa proporgao baixa, mas expressiva) ate um 

pronunciado fanatismo racista (em casos isolados e raros) — consi- 
deradas em con junto, as manifestagoes coligidas abrangem, pratica- 

mente, todos os aspectos relevantes (como motivo, condigao ou con- 

seqiiencia) da objetivagao do "preconceito de cor" nas relagoes entre 

"negros" e "brancos". Ao que parece, no piano em que responde di- 

namicamente as exigencias da situagao, que e o da luta pela sobre- 

vivencia no seio da comunidade e, portanto, pela classificagao nas 

posigoes sociais institucionalizadas que Ihe sao imediatamente aces- 
si'veis, o "negro" possui uma imagem clara, diferenciada e consisten- 

te da realidade racial. Em particular, merece ser posto em relevo o 

que isso representa sociologicamente. O conhecimento de senso co- 
mum, acumulado pelo "negro" nos ultimos anos, num lapso de tempo 

menor que o da duragao de duas geragoes (65), comporta uma caracte- 

rizagao bastante razoavel do padrao existente de "preconceito de 

cor" e permite atentar para os seus principais efeitos, seja no nivei 

da organizagao das relagoes raciais, seja da perspectiva dos contrdles 
voluntaries, que poderiam contribuir para altera-los em certas dire- 

goes socialmente desejaveis. 

Quanto ao primeiro ponto, aquele conhecimento de senso co- 

mum envolve: a) criterios de reconhecimento do "preconceito de cor"; 

b) discernimento das conexoes estruturais e dinamicas que associam 

o "preconceito de cor" a forma de acomodagao racial imperante na 

sociedade brasileira; c) certas condigoes exteriores ao "preconceito de 
cor" que exercem sobre ele, nao obstante, uma pressao agravante. No 

que conceme aos criterios de reconhecimento do "preconceito de cor" 

o "negro" elaborou uma tecnica simplista mas sutil: o divisor de 
aguas passa pelas diferengas notorias (e por isso irrefutaveis) que 

em massa (sob a forma de depoimento redigido pelo informante ou ex- 
posto verbalmente, em situagao grupal) e de reunioes ou semindrios 
com diferentes tipos de personalidades do trmeio negro", para debate do 
"preconceito de cor" como problema social. Essas informagoes foram am- 
plamente suplementadas por materiais de outra procedencia (questiona- 
rios; histdrias de vida; estudos de caso sobre formas dramdticas, osten- 
sivas e irrefutdveis de discriminagao; e alguns documentos escritos, ex- 
traidos principalmente da imprensa didria). Dados o volume e a varie- 
dade da documentagao coligida, bem como o objetivo deste capitulo, des- 
de logo ficou fora de cogitagoes sequer uma utilizagao resumida e par- 
cial dos dados de fato. 

(65) —• Isso indica, segundo supomos, a influ§ncia altamente construtiva que 
fol exercida pelos raovimentos reivindicatdrios, pela imprensa negra e 
pelas associagoes culturals negras em todo o process©. 
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se estabelecem entre o tratamento dado ao "homem de cor" e o que 

se dispensa ao "branco" em situagoes e em condigoes analogas. Desse 

angulo, o elemento manipulado primordialmente diz respeito a posi- 

gao social e as prerrogativas (direitos e deveres sociais), que esta 

confere as pessoas em interagao. Portanto, no nlvel mais profundo de 

sua consciencia social* o "negro" se representa o "preconceito de cor" 

como um sistema de praticas discriminativas, aplicadas pelos "bran- 

cos" em seu intercambio social com o "homem de cor". A sutileza 

de sua percepgao da realidade nao esta ai, porem na maneira como 

resolve, concretamente, a questao de saber "o que e" e "o que nao e" 

"preconceito de cor". O principal foco de referencia, entao, deixa de 

ser o "branco". Toma-se em conta a "vitima" — e nao o "algoz" — 

e procura-se, nela, os requisites para se determinar se, de fato, ela 

poderia invocar a equidade pleiteada em face do "branco". Ja existe 

um verdadeiro folclore em torno do "preconceito simulado", que acon- 

selha extrema prudencia e moderagao ("nem tudo que o negro enten- 

de por preconceito tern esse carater", "a nossa gente e muito sensi- 

vel", "e precise saber se ha via preconceito ou falta de capacidade", 

"devemos distinguir entre selegao e preconceito"* etc.). O "negro" 

nao proscreve o uso do "preconceito de cor" como mecanismo de 

auto-protegao, como mecanismo compensatorio ou, mesmo, como bo- 

de expiatorio explicito. Con tudo, ao tolerar e (por vezes) ao incen- 

tivar tais manipulagoes, separa intencionalmente uma coisa da ou- 

tra (embora as distingoes, por conveniencia ou por solidariedade, 

nem sempre sejam exteriorizadas). O "algoz" e tornado em conside- 

ragao suplementarmente. Primeiro, para decidir algo que, em termos 

sociologicos, chamariamos de conexao de sentido das agoes. Ou seja, 

em termos do proprio "negro", "se se trata de preconceito, mesmo, ou 

de falta de educagao". Segundo* para situar-se como socii diante do 

outro agente. A melhor ilustragao, sobre este aspecto, e-nos fornecida 

pela entrevista de um jovem "negro" que defendia o ponto de vista 

de que o japones nao teria "preconceito contra o negro", file funda- 

va o juizo emitido na experiencia que tinha no convivio com outros 

rapazes japoneses, que nao faziam restrigoes a sua presenga e o le- 

vavam as suas casas. Indicou, espontaneamente, que o japones nao 

namorava, nao noivava e nao se casava com negros; no caso, disse, 

"e precise separar o isolamento do preconceito". fisse exemplo e ou- 

tros mais simples demonstram que o "negro" admite uma ampla flu- 

tuagao do tratamento diferencial, sabendo atribui-la a distancia so- 

cio-cultural existente entre as pessoas em contacto. fisse complexo 

de atitudes, de expectativas de comportamento e de tecnicas sociais 

nao impede que ele fundamente o "preconceito de cor" em elementos 
invariaveis. Ainda que aqui reine alguma confusao, a tendencia domi- 
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nante consiste: a) em tomar a cor em sentido amplifxcado, como se 

ela fosse um si'mbolo, ao mesmo tempo, da extragao racial e da con- 

digao social do negro e do mulato; b) em imputar ao "branco" uma 
definigao categorica desse si'mbolo. que o converte em indice de in- 

ferioridade total (ou seja, racial, economica, social, cultural, moral,, 

politica, etc.). Por ai se pode aquilatar o quanto o unegro" se adian- 

tou ao 'branco" na compreensao da realidade racial ambiente. O 

ultimo fica furioso com o primeiro e nem quer ouvir falar em ,vpre- 

conceito de cor", porque teme estar sendo acusado de praticar al- 

guma modalidade degradante de racismo. No entanto, ele nao so 
nao tern essa intengao, como vai adiante, fundindo os diferentes ele- 

mentos que sempre articularam as relagoes entre "negros" e "brancos" 

a equivalencia entre estratificagao racial e estratificagao social. Com 
uma precisao penetrante e pungente, constroi a cor como uma cate- 

goria historico-social, ligando o que os "brancos" separam no pen- 
samento, mas unificam no comportamento efetivo (66). Por essa 

razao, o "branco" pretende que ao conquistar uma situagao de classe, 

pelo prestigio social adquirido o "preto" anula as limitagoes ou as 

restrigoes associadas a cor; o "negro" advoga, exatamente, o con- 

trario: depois de educado, de ter uma competencia e uma posigao e 

que depara com o "branco" pela frente e "encontra todas as portas 
fechadas". Por fim, e preciso testar o "preconceito de cor"'. O teste 

e de realizagao facil — basta submeter a personalidade branca visada 
a contactos por assim dizer experimentais. Todavia, o sistema moral 

de referencia e complicado. Vejamos um exemplo. Um jovem negro 
disse para um seu amigo mulato que "as mogas da Faculdade [de Fi- 

losofia] nao devem ter preconceitos". Tencionava convida-las para 

(66) — Pensamos que os dados transcritos no capitulo precedente e neste dis- 
pensa-nos de transcrever os dados em que fundamos esse importante pon- 
to da imagem do "preconceito de cor" construfdo pelo negro. Gosta- 
riamos de lembrar, nao obstante, os excertos transcritos acima (esp^ 
pp. 671-672) e umas referencias suplementares. Um dos entrevistados ne- 
gros declarou que via certas preferencias exclusivistas do branco como 
mat^ria de "gosto pessoal". Mas frisou: "o que nao aceito 6 ser tratado 
nas relagoes pessoais como um ser inferior, de modo distinto que os 
brancos se tratam entre si". Enfatizou que "a dignidade de toda pessoa 
humana 6 igual" e que "o preconceito deve ser procurado exclusivamen- 
te neste dominio"- Nao sao menos importantes, para a fundamentagao 
da andlise desenvolvida, os dois trechos seguintes, extraidos de depoi- 
mentos de dois ilustres intelectuais negros: 1) "O preconceito de c6r no 
Brasil — prefiro dizer preconceito de cor porque nao existe um antago- 
nismo racial e individual — 6 fruto dessa diferenciagao econdmica, des- 
sa disparidade social e intelectual, que faz com que o branco esteja nu- 
ma situagao mais privilegiada que o negro. Dai concluimos que o pre- 
conceito € manifestado simplesmente em fungao dessa situagao". 2) "O 
certo 6 que o preconceito existe e se somos recebidos na sociedade do- 
minante, nao menos certo 4 que somos vistos como pessoas de cor, re»- 
peitadas, mas mantidas a uma certa dlstdncia". 
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ir a uma gafieira, para ver o resultado. O amigo ponderou: "Elas nao 

irao e isso nao tem nada a ver com preconceito. Elas tambem nao 

vao a gafieiras de branco. Nao e o meio em que ^ivem". O que mostra 

que onde o teste e feito, o "negro" se preocupa em estabelecer um 

si sterna de referencia adequado as provas. 

No que se refere a compreensao das bases estruturais e dinami- 

cas do "preconceito de cor'", gramas a qual o negro projeta as suas 

relagoes com os "brancos" na organizagao da propria sociedade glo- 

bal, nove itens atraem atengao especial (67). »Primeiro, o "negro" 

tem plena consciencia da importancia que a dissimulagao possui 

nas orientagoes do comportamento do "branco". A formula pela 

-qual descreve essa tendencia envolve duas palavras muito cruas; "fin- 

gimento" ou "falsidade dos brancos". No entanto, ela se expressa 

com maior neutralidade e cortesia nos circulos cultos da "populagao 

de cor", onde se fala que a cordialidade do "branco" e aparente — 

"uma questao de vemiz". Como ja indicamos, porem, nao se liga 

uma repulsa definida a esse estado de coisas. Ao contrario, como 

declarou em sua entrevista uma jovem jnulata, ao descrever suas 
relagoes com seus professores; "eu nao sei se as atengoes e delica- 

dezas dos professores sao naturals ou sao fingidas. Pode ser que 

nao sejam naturals. Isso pouco me importa. O essencial e que me 

tratem bem e eu me sinta considerada pelos professores". Segundo, 

a estereotipagao negatlva, em todas as suas modalidades — desde 

as objetivagoes de teor folclorico e popularesco (aqui atraves do 

samba), ate as avaliagoes que deformam o carater do "negro" nas 

representagoes do "branco" ("negro e vagabundo", "sujo", "beber- 

rao", "nao merece confianga", etc.- ou "a negra e porca", "mulher 

a-toa", "so serve pr'aquilo", etc.) e restringem a sua aceitagao — 

e percebida tanto formal e materialmente, quanto funcionalmente. 

Embora o conhecimento da dissimulagao crie vacilagoes, mas sem 

interferir, via de regra, no curso exterior das relagoes socials, os 

conhecimentos pertinentes a estereotipagao formam a propria base 

das manifestag5es de auto-defesa do "negro" e do que se poderia 

chamar de seu "preconceito reativo" (68). Em algumas circunstan- 

(67) — Foi-nos impossivel descobrir alguma forma de seriagao dos itens na com- 
preensao da realidade racial pelo "negro". Por isso, a sistematizacao 
adotada 4 arbitraria. 

/68) — Eis uma ilustragao tfpica, tomada das entrevistas com uma professdra 
mulata: "Um dia, apds o trabalho, sai com uma colega branca. No dia 
seguinte, ela disse-me: Meu noivo achou voce simpdtica. Respondi-lhe: 
Nao se preocupe, eu posso pensar o mesmo, com relagao a ele, mas nao 
me interessa" "Mas, ele nao disse para ofender-lhe!" I...] "Sempre que 
ele chegava eu dizia: Olhe, seu noivo esti ai. Ela sempre dizia: file j4 
disse que acha voce muito simpMica". E* f£cil perceber todo o mundo de ava- 
liagoes subtemineas, que anlmava as reagoes da professdra mulata, e 
como essa condigao afetava suas relagoes normals com a colega e seu 
noivo. 
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cias, mesmo, eles suscltam desconfiangas irredutaveis, que "enve- 

nenam" e deterioram todo o clima de convivencia com os "brancos". 

Terceiro, ha uma clara percepgao da dualidade do codigo etico do 

"branco", a qual se associa uma tendencia reativa insopitavel de 

entender a ideologia racial dominante como uma consciencia falsa 

e mistificadora da realidade. Ainda que os dados expostos a partir 
do quarto capitulo prescindam de qualquer reforgo empirico, a im- 

portancia desse item nas orientagoes das atitudes e comportamentos 
do negro e do mulato aconselha-nos a reproduzir parte de um dos 

documentos tfpicos, que recolhemos. Num debate publico, atraves 
da intervengao de um advogado negro com larga participagao na 

lideranga dos movimentos reivindicativos, ouvimos as seguintes pon- 
deragoes: "Nao podia, como ainda nao pode, o branco habituar-se a 
ideia de considerar sua propriedade perdida como um cidadao em 

pe de igualdade. Havia de, por todos os meios, conservar a sua an- 
tiga mentalidade de senhor e manter o negro no seu lugar, na co- 

zinha das novas casas grandes, nas senzalas do analfatiSmo, nas gar- 

galheiras da inferioridade, sem Ihes propiciar sequer uma oportuni- 
dade" "Ha uma tecnica perfeita, talvez fruto de um acordo 

tacito, para esconder e atenuar as culpas coletivas do grupo dominan- 

te (...) uma tecnica verdadeiramente negativa que ainda agora, nos 

dias que passarm e adotada com exito nas relagoes publicas inter- 

nacionais do Brasil. E o emprego de um chavao surrado e desmo- 
ralizado aqui dentro das nossas lindes territoriais. Com efeito, es- 

se metodo de divulgagao, de se fazer historia, com base unilateral, 

destina-se a fazer uma especie de pressao, uma certa dose de pre- 

paragao psicologica dos menos avisados e dos mais crentes dos vi- 
sitantes estrangeiros e os leva a enxergar o problema das relagoes 

raciais por um prisma deformado propositadamente. Por esse pris- 

ma, tudo aqui e um mar de rosas. O branco e branco, o preto e 

branco, o amarelo e branco, tudo constitui um clima de branquitude 

imaculada, onde os varies contactos dos varies grupos etnicos par- 
ticipantes da nacionalidade — ja adaptados ou em vias de adapta- 

gao — esses contactos se fizeram e se fazem roseamente, sem che- 

ques, branda, mansa e placidamente". "A questao era e ainda o e 

camuflada de modo que aquela pressao se exercita ate em certos 
setores culturais, impingindo-nos ao mundo como a mais perfeita 

expressao de democracia racial. E aqui (...) e a apresentagao pa- 

ra ingles ver. O clima preparado, a historia, a noticia, o relatorio 

afirmam que nao temos problemas ou preconceitos de cor. Essa 

assertiva, partilhada ate ingenuamente por cidadaos e personalidades 

de muito bom quilate, e a fatiota bonita para "ingles ver"; e a be- 
ta viola do brocardo popular. Em verdade, porem, o negro e um 



— 694 — 

marginado e, como tal, um insatisfeito". Quarto, em conseqiiencia 

desse conjunto de percepgoes, ao contrario do "branco", o "negro" 

tende a discemir com objetividade a emergencia e a perpetuagao 

de praticas dlscriminativas. Ve-se inclinado, assim, a rete-las como 

"um dado natural da situagao". Eis um bom exemplo. Em sua entre- 

vista, um escriturario negro focalizou as manifestagoes do "precon- 

ceito de cor" no comercio, dizendo — "os donos de lojas, de bar 

(nao ha gargons de cor) nao sao culpados por essas barreiras. Saa 

os fregueses que os obrigam a agir assim, quando nao colocam um 

negro. E claro que um negro atrapalha os negocios: chega um fre- 

gues, ha dois balconistas — um branco e um negro, por exejmplo 

— se o branco estiver ocupado, ele fica embromando ate que o bran- 

co esteja livre. Isto, alem de atrapalhar o servigo traz prejuizos 

para o empregador". Quinto, o "negro" tambem apreende objeti- 

vamente as fontes de diferenciagao das atitudes, avaliagoes e com- 

jportamentos raciais dos "brancos". I:le nao so sabe como as diferen- 

gas de niveis sociais e de tradigao cultural (relacionadas com as 

origens raciais, etnicas ou nacionais dos diversos grupos da popu- 

lagao) se refletem na graduagao da intensidade do "preconceito de 

c6r"» como ja assinalamos acima; lida, ainda, com duas outras va- 

riaveis: as conexoes entre a tolerancia ou a intolerancia e o tipo 

de personalidade dos "brancos"; e as oscilagoes devidas a propria 

gradagao da cor da pele, ao sexo, a idade, etc., do agente negro ou 

mulato (69). Sexto, semelhante compreensao da situagao global de- 

senvolve no "negro" uma forte propensao a discemir as pessoas, os 

valores e as oportunidades de suas proprias opinioes ou avaliagoes 

gerais do "branco", do seu "preconceito" e de suas conseqiiencias 

(o isolamento disfargado das "pessoas de cor"). Isso nao so esti- 

mula a acumulagao de percepgoes uteis numa sociedade onde a acei- 

tagao seletiva do "negro" depende dos "caprichos", da "simpatia" ou 

da "tolerancia" dos "brancos" e na qual o "negro" pode converter-se, 

com relativa facilidade, em excegao que confirma a regra. Gera. 

outrossim, certa maturidade de julgamento, gragas a qual homens 

e mulheres, adultos e jovens tentam "separar o Joio do trigo" — 

ou seja, selecionar em seus circulos de relagoes com "brancos" aque- 

les que podem ser "amigos certos e verdadeiros" ou "com os quais 

se pode contar". Alias, em diversas entrevistas ouvimos a mesma 

afirmagao de que, apesar do "preconceito de cor", pode haver "ami- 

(69) — Nao seria posslvel transcrever documentagao comprobatoria. No entanto,, 
dados expostos neste capitulo ou no precedente oferecem, por si mes- 
mos, pistas conclusivas. Lembramos que at6 o tratamento de senhor ou 
de senhora e a propensao autoritaria dos "brancos" mereceram focali- 
zagao intensa. 
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zade profunda, desinteressada e verdadeira" do "branco" para com 

o *negro". Essa convicgao, que e ao mesmo tempo uma esperanga, 

nao confunde o "negro". Neste ponto, ele revela um conhecimento 

atilado das potencialidades de convivencia inter-racial de uma so- 
ciedade em que o "preconceito de cor" e difuso e assistematico. Se- 
timo, o "negro" nao consegue captar, plenamente, todos os meandros 

das atitudes, vacilagoes e comportamentos dissimulados dos "bran- 

cos". A convivencia com estes ainda nao foi tao longe que permitis- 

se tal coisa. No entanto, ele distingue com penetragao cabal as duas 

modalidades mais freqiientes de exteriorizagao do "preconceito de 

cor": a dissimulada e a ostensiva; e revela que sabe algo mais: que 

a ultima escapa a tradigao brasileira e a contraria (70). For isso, 

sempre que pode, prefere aproveitar as evidencias fomecidas pela 

ultima manifestagao, para criticar e combater o "preconceito de cor" 

em geral. Oitavo, como nSo podia deixar de suceder, o "negro" e 

muito sensivel aos matizes da situagao interna em suas repercussoes 
nas formas de acomodagao e de consciencia do proprio "homem de 

cor". O importante, em tudo isso, e a compreensao objetiva, incul- 

cada pelo sofrimento e por fortes decepgoes comuns, de que condi- 

goes externas, de participagao da cultura ou de exito unilateral, re- 
gulam o grau de consciencia, de autonomia moral e de lealdade pa- 

ra com o nosso grupo. Em conseqiiencia, divergencias substanciais 

— mesmo quanto a existencia ou a nao existencia do "preconceito 

de cor" e aos meios para combate-lo — ganham um foco de referen- 

cia supra-pessoal, podendo ser situadas em "niveis de explicagao" 

que reduzem os perigos potenciais de desentendimentos e de con- 

flitos. Os dados coligidos mostram que essa condigao tern si do neu- 

tra para a superagao das divergencias. Mas introduz um minimo de 

respeito e de compreensao pelo "outro" — senao das suas razoes —• 
nas fricgoes interminaveis. Em sun^a, o "negro" volta sobre si mes- 

mo a formula que aplicou ao conhecimento do "branco" e da situa- 
gao global, descobrindo e ajustando-se intelectualmente as diferen- 
tes formas de diferenciagao socio-cultural do comportamento, da per- 

sonalidade e das orientagoes de sua contra-ideologia racial (71). No- 

(70) —> Dados a respeito jei foram examinados neste capitulo e no precedente. 
(71) —. Alias, em uma, das histdrias de vida, encontramos a seguinte enumera- 

gao dos tipos de "negro" em face do "preconceito de cor": "Existem 
quatro tipos de negros* 1) Os que vivem no mundo dos brancos e dizem 
aos negros que o preconceito d uma coisa terrivel, que precisa acabar. 
No entanto, nao fazem nada para isso. O que dizem a propdsito do pre- 
conceito d apenas para evitar que outros negros se aproximem dos bran- 
cos e consigam a mesma posigao. Usam o preconceito como um trampo- 
lim. 2) Os que fazem do preconceito negdcio, organizam associagdes e 
obtem vantagens dos brancos, quer vendendo votos, quer recebendo au- 
xflios. 3) Os que arrumam a vida e nao querem mais saber dos negros. 
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no, ha um item que nao e universal, mas se associa, com muita fre- 

qiiencia, as objetivagoes mais radicais e intransigentes da "situagao 

do negro". Trata-se do papel explicito que a espoliagao desempenha 

na formagao e na manutengao do "preconceito de coi"'. As percepgoes 

operam em tres niveis distintos: a) de explicagao do processo aboli- 

cionista como um esbulho histoHco e a expulsao irremediavel do 

"negro" para a periferia da sociedade organizada; b) de explicagao das 

bases materiais e morais da perpetuagao da desigualdade racial e, 

portanto, da associagao entre o "preconceito de cor" e a defesa dos 

privilegios da "raga dominante"; c) de explicagao dos niveis dife- 

renciais de aproveitamento, retribuigao e promogao do "negro" no sis- 

tema de trabalho livre, o que situa a espoliagao em termos de man- 

ter uma reserva de candidatos para os trabalhos indesejaveis e da 

deterioragao dos niveis de remuneragao do "trabalhador negro" (72). 

6sse item, embora aparega de maneira assistematica e so em contextos 

especificamente inconformistas, possui importancia quase unica. E 

que ele constitui o unico componente do desimascaramento racial que 

nao gravita em torno de argumentos morais e que apela, francamente, 

para uma aparente vinculagao do "preconceito de cor" com os interes- 

ses materiais da "raga dominante". 

No que diz respeito as condigoes exteriores ao "preconceito de 

cor", de natureza agravante, tres pontos merecem consideragao espe- 

cial. Ao que parece, o "negro" tende a colocar em realce a propria ca- 

pacidade de "lidar com o branco". Os que nao tern tirocinio sobre 

a convivencia com os "brancos" e, principalmente, os que se entregam 

de forma obstinada a certas convicgdes funestas, criadas pelo "com- 

plexo", ajudariam a agravar as manifestagoes do "preconceito de cor" 

e a convencer os "brancos" de que "a melhor politica" (para nao di- 

zer "a unica politica certa"), seria a da exclusao ou a da aceitagao 

ultra-exclusiva. Outro ponto que e focalizado com relativa penetra- 

gao relaciona-se com as migragoes intemas. Muitos dos entrevistados 

abordaram o assunto espontaneamente, procurando sugerir as dificul- 

dades inerentes a renovagao continua da "populagao de cor". Aos 

poucos, o "negro" aprende a viver na cidade, a usar os seus recursos 

e a resguardar-se das manifestagoes veladas ou ostensivas do "pre- 

conceito de cor". No entanto, "os pretos que vem da zona rural sem 

4) Os que se aproximam dos brancos e procuram educa-los, mostrar-lhes 
o que d o negro, seu papel na formagao #da nacionaUdade brasileira. Por 
outro lado, sao auxiliados pelos brancos e conseguem se elevar acima 
de seu meio". 

(72) — Coligimos dados especiais a respeito de tais manifestacoes, principal- 
mente atraves de depoimentos, obtidos pela tecnica de observacao em massa, 
em debates publicos. Alguns dados jd foram utilizados em outras partes des- 
te trabalho. A16m disso, a discussao desenvolvida sobre o tema, no ca- 
pitulo 4, 6 suficientemente ampla e bem documcntada. 
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qualificagoes tecnicas, sem recursos e sem conhecimentos" (...) "nao 
podem se ajustar na cidade como grupo". Em suma, em cada gera- 

gao os mesmos problemas se recolocariam continuamente como se a 

experiencia acumulada coletivamente fosse iniitil. For fim. o "negro" 

tambem percebe que a comunidade metropolitana possui inconve- 

nientes imprevisiveis. Os grupos raciais, etnicos e nacionais, bem 

como as classes socials," adquirem novas formas de autonomia e de 

auto-afirmagao. Ganham, por conseguinte, liberdade de desobedecer 
a normas consagradas socialmente e de impor suas concepgoes par- 

ticulares do mundo. Assim, o "negro" deu-se conta de que o "pre- 

conceito dissimulado", por ruim que seja, e preferivel ao '"preconceito 
ostensivo" e tentou compreender este ultimo como parte da "situagao 

nova", em gestagao. 

Quanto ao segundo ponto, os efeitos do "preconceito de cor" sao 
retidos, como assinalamos, em dois niveis distintos. Vejamos, pri- 

rrleiramente, os que se elevaram a esfera de consciencia social a luz 
da organizagao das relagoes raciais na sociedade paulistana. Ai ele 

e representado como "o grande problema do negro". Embora haja 

clara consciencia de que o "preconceito" nao opera isoladamente e 

de que a barreira principal vem do "problema economico" (73) > di- 
fundiu-se, gragas aos movimentos reivindicatorios, a firnie convicgao 

de que o "preconceito de cor" impede a corregao das dificuldades 
economicas que degradam o nivel de renda e o padrao de vida da 

"populagao de cor". Doutro lado, acentua-se que a mistificagao da 

consciencia racial, fomentada pela raga dominante, colhe os proprios 
"negros" em suas malhas, desarmando-os e impelindo-os a passivi- 

dade. Eis como essa percepgao se faz sentir, com acento tipico: "... 

existe preconceito de cor (...) e de maneira bem pemiciosa, pois, 

alem de ser um preconceito, e hipoclita. Nos Estados Unidos onde 

esse preconceito e declarado, beneficiou o negro, levou-o a voltar 

as vistas para si e resolver os seus proprios problemas. No Brasil, 

aconteceu justamente o contrario. A negagao do preconceito de cor, 

fez com que o negro caisse cada vez mais. O aspecto que nos verifica- 

mos disto ai esta» para que todos vejam. O negro nao tern possibili- 

dade de nada. Nao tern possibilidade de ascensao. Essa e uma si- 

tuagao que, se continuar, estara fadada a raga negra a um desapare- 

cimento inglorio no concerto racial". Desse contexto logico, emocio- 

nal e moral tinha de sair, naturalmente, uma visao implacavel dos 

efeitos do "preconceito de cor". Quaisquer que sejam as limitagoes de 

sua heranga socio-cultural e de seu ponto de partida intelectual, nes- 

(73) — Ao tratar do assunto, o secret^rio de uma das grandes associagdes cul- 
turais negras em Sao Paulo afirmou: "Em t6da a parte existe misdria. 
Mas parece que o preto no Brasil sofre misdria e meia" 
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se terreno o desmascaramento dos velhos mitos raciais atingiu seus 

verdadeiros fins. Se as coisas nao se modificaram, a culpa nao cabe 

ao "negro", mas a ausencia de comunicagao efetiva e de solidariedade 

organica entre os estoques "raciais" em coexistencia social. 

Nesse piano, pelo menos cinco percepgoes basicas requerem men- 

gao obrigatoria. Primeiro, itma que e cultural e delineia, vigorosa- 

mente, o modo pelo qual o "negro" se representa a fungao mani- 

festo do "preconceito de cor". Por seu intermedio, o "branco" "visa- 

ria manter o negro no seu lugar* ou seja, preservar a distancia social 

existente entre os estoques raciais e manter a desigualdade racial 

tanto nas relagoes entre os individuos, quanto na sucessao das ge- 

ragoes. Seria iniitil acrescentar outras transcrigoes a ampla documen- 

tagao ja apresentada. Nao obstante, julgamos que o seguinte trecho 

de um dos depoimentos merece excegao: "O que ha, pois, e a opo- 

sigao racial velada, um meio termo entre os extremes de classe e de 

raga, sob a forma de representagoes coletivas, estereotipadas, que 

pintam o negro como preguigoso, bebado, imoral, abulico, estereotipos 

que sao uma tremenda barreira aos seus esforgos de ascensao; e quan- 

do esses esforgos se concretizam — a conceptualizagao do problema 

e plastica — o preconceito de cdr atua como arma de defesa do bran- 

co, provocando na alma do negro um estado de tensao que pode fa- 

vorecer o ressentimento ou um complexo qualquer" (74). Segundo, a 

compreensao de que mesmo a aceitagao seletiva envolve certo grau 

de isolamento> que nao nasce da inibigao da "pessoa de cor" mas das 

disposigoes de seus "amigos brancos". Em sua entrevista, uma pro- 

fessora negra salientou "Mas numa reuniao [sente-se] falta de am- 

biente mais elevado. Sente-se isolamento. Se eu chegasse a uma 

festa, ficaria sem poder conversar, porque so dao atengao as outras 

[as brancas]. Entre os homens, tambem. Numa festa, num baile, no- 

ta-se quando um cavalheiro branco danga com preta. Salvo quando 

a moga preta tern duas duzias de conhecidos brancos" (75). Portanto, 

a imagem de que a aceitagao e ambigua, precaria e insatisfatoria, im- 

pondo penosa indulgencia para com as atitudes, os comportamentos ou 

as preferencias do "amigo branco", e implicando isolamento residual 

em plena interagao, possui ampla consistencia. No espirito do "negro" 

ela aparece como uma aproximagao que e, ao mesmo tempo, um afas- 

tamento. Alem disso> ha grande interesse pelos efeitos que transfor- 

mam o "preconceito de cor" em drama psicologico e moral. Duas 

percepgoes especificas voltam-se nessa diregao. Uma, que apanha o 

"complexo de inferioridade" como formagao psico-social reativa. Nes- 

sa percepgao, tres elementos ganham realce: a) como ela se forma, di- 

(74) — O grifo 6 nosso. 
(75) _ Outros testemunhos a respeito foram transcrltos no capitulo anterior. 
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namicamente, sob a pressao de avaliagoes etnocentricas e de praticas 
•discriminativas dos "brancos"; b) as experiencias por assim dizer 

formativas das criangas e dos jovens em suas relagoes com os "bran- 
cos" da mesma geragao ou das geragoes mais velhas; c) a comprova- 

gao de que ele nao e urn) "atavismo ou alguma coisa que possa vir de 

pai para filho" (...) "mas e adquirido dos diversos comportamentos 

de brancos para com o preto" (76). Assim, este responde ao argu- 

mento, bastante generalizado entre os "brancos", de que "traz uma 

mentalidade servil na massa do sangue", A outra percepgao relacio- 
na-se com a apatia e com o que se poderia chamar de capitulagao pas- 

siva do "negro" diante do "branco" Sem animosidade, am,bas as colsas 

sao projetadas na matriz das relagoes de subserviencia — a vinculagao 
do senhor e do escravo — e nas situagoes posteriores, que frustraram 

^ ressocializagao da pessoa do "negro" para o regime de liberdade e de 

igualdade. Em conseqiiencia, procura-se um fator explicativo de natu- 

reza historica, que nao teria vigencia em constelagoes nas quais o 

^negro" pudesse afirmar-se socialmente. A apatia e a capitulagao pas- 

siva sao focalizadas, portanto, como anomalias que nao refletem a 

vontade do "negro"; porem, um destino inelutaveL contra o qual ele 

pretende (e espera) lutar, segundo uma filosofia inconformista: "quem 

tern de resolver o problema do negro e o proprio negro" (77). Quinto, 

ainda que de modo parcialmente confuso, o "negro" estabelece uma 

ligagao entre as manifestagoes do "preconceito de cor" e o monopolio 
<3o poder pelo "branco", Nao so aponta com argucia que as pressoes 

morals, nascidas indiretamente das suas manifestagoes, desunem as 

"pessoas de cor" e aumentam sua propensao "a valorizar o branco", 

Mas compreende que a norma de "dividir para reinar" faz parte de 
um codigo nao expresso, que faz do "preconceito de cor" uma arma 

funesta de dominagao racial. 

Em outro piano, o "negro" passa para julzos de valor de eficacia 

pratica. A questao nao era simples. Como categoria "racial" que 

herdou uma situagao de raga extremamente heteronomica e que nao 
dispunha dos mecanismos de solidariedade dos outros grupos etnicos 

ou raciais, ate o caminho do seu auto-esclarecimento se deparava co- 
mo muito problematico. Por isso, nao e de adlmirar-se que as grandes 
formulas praticas sobre "a segunda Aboligao" e "a redengao do ne- 

gro" tenham surgido no clima das agitagdes raciais, provocado pelos 
movimentos reivindicatorios, Na verdade, nao se foi muito alem, 

(76) — Trecho extraido d* depoimento de um intelectual e funcion£rlo publi- 
co negro. 

<77) — Norma veiculada pelos primelros jomais da "imprensa negra" e pelos 
movimentos reivindlcatdrios. Aparecem em grande numero de documen- 
tos pessoaia. 



posteriormente. So ocorreu uma mudanga de estado de esplrito, dig 

na de mengao. Como parte de uma orientagao autoritaria, pensou-se 

em alguns circulos da "populagao de cor" que o melhor seria fazer 

"o branco engolir o preconceito de cor". Foi a primeira objetivagao 

de uma replica simplista a propria filosofia "racial" do "branco": o 

que importa nao e o que este pensa ou faz, mas o que e acessivel ao 

"negro", independentemente das preferencias intimas da "raga domi- 

nante". Nos ultimos tempos, toda essa filosofia foi adocicada; porem, 

ao mesmo tempo, adquiriu maior vitalidade e eficacia pratica. O 

"negro" prefere solapar a capacidade de resistencia do "branco", rou- 

bando-lhe os argumentos que dariam sentido as praticas discrimina- 

tivas. Portanto, continua a lidar com o mesmo arsenal de formulas 

praticas (integragao da familia negra; valorizagao da mulher, da ins 

trugao e do lar estavel; absorgao de controles sociais que coajam o pal, 

a mae, o jovem, o profissional, etc., aos padroes minimos de responsa- 

bilidade e de solidariedade, vigentes entre os brancos; instigagao ao 

incremento do nivel de renda e do padrao de vida; reeducagao indireta 

do "branco" pela difusao dos tipos de personalidade ideal da socieda- 

de inclusiva no "meio negro"; valorizagao da agao con junta do "negro" 

para resolver os seus problemas e da "uniao da raga negra"; etc.) 

Contudo, o grau de amadurecimento revelado no uso dessas tecnicas 

sociais, principalmente daquelas que podem ser exploradas em esca- 

la pessoal, aumentou consideravelmente. Embora nao se empenhe ou 

so participe moderadamente de agitagoes ou grandes debates coletivos, 

o "negro" comega a enfrentar melhor certos desafios cruciais e ine- 

vitaveis. Discerne com maior objetividade a relagao que existe ontre a 

qualidade do comportamento e o tipo de ajustamento que e precise 

desenvolver. Propoe-se com integridade (e as vezes tambem com 

argucia) o problema de como ajustar a sua personalidade as exi- 

gencias materiais e morais de uma sociedade de classes. Tenta apren- 

der a competir sem criar uma area de desgastes pessoais e sem indu- 

zir o "branco" a formas abertas de resistencia, afastando habilmente 

o perigo dos conflitos raciais. Tudo isso significa um alargamtento 

do horizonte cultural medio, se nao de toda a "populagao de cor", 

pelo menos dos que estao capitalizando os proventos da ascensao 

social. Contudo, esta cada vez mais perplexo (e, fica talvez por is- 

so, desinteressado) diante da colocagao desses problemas em termos 

da situagao coletiva do "negro". Na epoca da intensificagao dos mo- 

vimentos reivindicatorios, ja se sabia claramente que o problema 

negro tern duas faces. Uma, diz respeito ao que o proprio "negro" 

tern que fazer e deve fazer para enfrenta-lo e resolve-lo. Outra, 

coloca o "branco" dentro da arena. O problema negro» em termos 

das manifestagoes e dos efeitos do "preconceito de cor", e um pro- 
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blema reflexo. Os depoimentos coligidos indicam, vigoramente, co- 

mo isso se tornou consciente (eis tres excertos ilustrativos: "... 

dar oportunidade ao negro. Como dar essa oportunidade? Instruindo 

o patrao branco, porque e ele precisamente quem nao vai dar em- 

prego ao negro"; "E precise que o operario branco entenda que ele 

e tao pobre, tao miseravel quanto o operario negro. E precise que 

ele entenda que ele e igual ao pre to e nao ha diferenga"; "Interessa 

resolver este problema [o do "preconceito de cor] pela educagao, 
mais do branco que do negro. Porque o branco que e mal educado, 

nao e o negro"). Todavia, como modificar o comportamento do "bran- 

co" antes de eliminar o "preconceito de cor"? Nesse ponto, o hori- 

zonte cultural do "negro" fica obnubilado. Como e aonde conduzir 
uma influencia, atraves de um dialogo entre surdos e mudos inativos? 

As perplexidades que vitimaram os movimentos reivindicatorios con- 

tinuam a operar com todo o seu peso funesto. O "negro" percebe 

as solugoes e pressente o que se deveria fazer para conduzi-las a 

agao. No entanto, nao tern meios para ir mais longe, porque nao 

e senhor do seu destino nem das condigoes que dao acesso as tec- 
nicas sociais de controle, a serem manipuladas. Dai ficar, mesmo 

no terreno pratico> como mero formulador de diagnosticos. 

Feita essa ampla (mas necessaria) excursao pelos meandros dos 

mecanismos de percepgao e de consciencia sociais do "preconceito 

de cor", podemos voltar a nossa atengao para os outros dois aspectos 
a serem considerados (78). Esta claro que, em vista dos dados 

reunidos atraves da analise desenvolvida, e suficiente concatenar, 

aqui, as conclusoes a que chegamos na interpretagao seja das expli- 

cagoes fornecidas as manifestagoes do "preconceito de cor" pelo "bran- 
co" e pelo "negro", seja dos componentes eticos que regulam a orien- 

tagao do comportamento do "branco" e do "negro" nas situagoes so- 

ciais em que aquelas se desencadeiam (79). 

Conseguimos caracterizar dezesseis explicagoes do "preconceito 

de cor", manipuladas logicamente pelo "branco", sendo que quinze 

tipicas e uma atipica. Entre as explicagoes tipicas, sete abstraem os 

itens e os temas explicativos de caracteres imputados diretamente ao 

"negro" (80): 1) "os negros sao culpados, pois agem servilmente, co- 

(78) — Conforme acima, pp. 635-636. 
(79) — Emjbora pud^ssemos estender a analise em maior profundidade, conslde- 

rando, em relagao ao primeiro tema, os fundamentos explicitamente for- 
mulados como "causa" do preconceito de cor; e, quanto ao segundo, as 
conseqiiencias da frustragao sistemdtica (consciente ou inconsciente), das 
expectativas de comportamento e das aspiracoes sociais do negro e do 
mulato, tivemos de nos contentar com uma discussao limitada do assunto. 

(80) — As explicagdes serao arroladas segundo a ordera de freqiiencia. Esta fol 
omitida, porque nao dispunhamos de condigoes para discutir suas inv- 
plicagoes. Doutro lado, as explicagoes foram esquematizadas mediante a 
eliminagao de itens ou temas nao essenciais. 
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mo se ainda fossem escravos"; 2) "eles nao sao aceitos por causa da 

cor" (81): 3) "e uma raga degenerada" (82); 4) "o preconceito nasce 

da falta de educagao do preto"; 5) "os pretos nao sao inferiores, mas 

^entem que a cor os torna inferiores"; 6) "eles sao tratados assim por 

causa das condigoes em que vivem" (83); 7) "o que chamam de pre- 

conceito e uma prevengao do negro contra o branco". As oito explica- 

goes tlpicas restantes isolam itens e temas explicativos de caracteres 

imputados diretamente ao proprio "branco": 1) "os brancos despre- 

zam os pretos e nao gostam deles" (84); 2) "os pretos sao mal vistos 

pelos brancos. For isso, sao evitados"; 3) "os brancos nao dao oportu- 

nidades aos pretos"; 4) "e falta de educagao do branco"; 5) "e coisa 

de branco rico, imitada pelo branco pobre"; 6) "o que vale e o dinhei- 

ro"; 7) "isso veio de fora. E coisa dos imigrantes"; 8) "e imjitagao dos 

norte-americanos". Nenhuma das explicagoes elabora caracteres im- 

putaveis ao "negro" e ao "branco", simultaneamente, em termos de 

interdependencia e de agao recfproca. A explicagao atlpica, por sua 

vez, foi formulada por um intelectual. Eetem o "preconceito de cor" 

como uma conseqiiencia, independentemente de condicionamento so- 

cial e cultural, de sentimentos profundos: "o preconceito de cor nasce 

de atitudes de simpatia e de antipatia, que fazem com que os indi- 

viduos da mesma raga se unam e os individuos de ragas diferentes 

«e repilam". 
Pudemos caracterizar quinze explicagoes do "preconceito de cor", 

manipuladas Idgicamente pelo "negro", sendo que catorze tipicas e 

uma atlpica. Entre as explicagoes tlpicas, seis extraem os itens e 

temas explicativos de caracteres diretamente imputados ao "bran- 

co" (85): 1) "o preconceito de cor e uma arma de defesa do branco"; 

2) "o preconceito explica-se pelo orgulho dos antigos senhores e pe- 

lo odio que eles devotavam ao negro"; 3) "e um preconceito artifi- 

cial nascido de prevengoes trazidas com os imigrantes"; 4) "imita- 

(81) — Note-se que entre os Itens ou temas eliminados, numa das variaveis des- 
sa explicagao tfpica ocorria: "eles nao sao aceitos por causa da cor e da 
inferioridade social". Na explicagao numero 5 consignamos a explicagao 
que correlaciona "cor" e "inferioridade social". 

(82) —< Note-se: a "degeneragao" nao 6 representada como atributo racial, mas 
sdcio-cultural ("vida largada", "mau carrier", "nao presta", "nao me- 
rece confianga", "espfrlto revoltado", etc.). Como acontece nas outras 
construgoes, nao introduzimos arbitr^riamente a qualificagao "raga de- 
generada". Ela se repetlu explicitamente, como o item central da expli- 
cagao em jogo. 

(83) — Note-se: esta explicagao 6, Idgicamente, equivalente h de numero 3, por- 
que as "condigoes em que vivem" sao representadas como provocando 
crime, corrupgao, prostituigao, etc. No entanto, os sujeitos nao a llga- 
ram, explicitamente, d condlgao racial. 

(84) — Note-se: esta explicagao ocorre com intensidade tres vezes superior ds 
demais, arroladas a seguir. 

(85) — Note-se: as explicagoes de numeros 1 a 4 apresentam a mesma freqiidncia. 
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gao dos Estados Unidos, favorecida p^lo odio existente contra os 
negros entre os brancos" (86); 5) "nasce da hipocrisia do branco"; 

6) "e produto do atraso e da falta de educagao dos brancos". Tres 

explicagoes tipicas retiram. os itens e temas explicativos de carac- 
teres diretamente imputados ao "negro (87): 1) "a culpa e do negro, 

que nao sabe fazer as coisas e comportar-se direito"; 2) "o negro e 

responsavel como vitima, porque nao se insurge contra as manobras 
des brancos"; 3) "o preconceito de cor se explica pelos recalques 

[ou pelo cottiplexo] do negro". Seis explicagoes tipicas apanham 

os itens e temas explicativos de caracteres imputados, simultanea- 

mente, ao "branco" e ao "negro" ou as suas formas de interagao so- 

cial (88): 1) "e um preconceito de classe, pois a cor indica a infe- 

rioridade economica e social do negro diante do branco"; 2) "o ne- 

gro foi escravo do branco e nunca teve recursos comparaveis aos 

dos imigrantes. A Aboligao deu-lhe liberdade, mas nSo indepen- 

dencia economica e social. Continuou, como antes, uma vitima iner- 
me dos estereotipos que o degradavam como individuo, como pessoa 
e como raga"; 3) "A raga branca criou para si o conceito de supe- 

rioridade e para a raga negra o conceito de inferioridade. Ao acei- 

tar os dois conceitos, o negro sancionou a cor como marca da su- 

perioridade da raga branca e da inf erioridade da raga negra"; 4) 

"O preconceito existe porque o branco nunca deixou o negro con- 
quistar verdadeira igualdade de direitos"; 5) "ts um preconceito 

misto, de raga e de classe, Nao e so de raga, porque ha brancos que 
aceitam o negro. Nao e so de classe, porque certas restrigoes atin- 

gem todos os negros, mesmo os ricos. Como preconceito misto, e 

um preconceito de cor"; 6) "Os brancos eliminaram os negros de 

sua vida e se acostumaram a viver isolados deles. Agora, os negros 

pensam que estao proibidos de comparecer a certos lugares". A 

explicagao atipica elabora uma representagao ultra-pessimista, apon- 

tando o "preconceito de cor como uma miseria da natureza huma- 

na". Ressalta que mesmo depois de ficar rico e de integrar-se as 
camadas respeitaveis da sociedade, o negro podera debater-se nas 

malhas das evitagoes e das restrigoes vigentes. O que convem res- 

(gg) — Note-se: as varidveis explicitam ora o "branco" native, pertencente a "an- 
tiga aristocracia rural", ora o "branco" estrangeiro, ora ambos. Como is- 
so nao era essencial, suprimimos tais distincoes. 

(87) —■ Estas explicagoes ocorrem com uma intensidade maior que as anteriores 
(segundo uma escala que oscila de uma vez e meia a tres vezes mals). 
Foram ordenadas segundo a ordem decrescente da freqiiencia. 

(88) — Note-se: as explicagoes foram arroladas segundo a ordem de freqiiencia 
decrescente; as tres primeiras ocorrem com o triplo ou mals que o dobro 
da freqiiencia alcangada pelas demais. 
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saltar, nesse conjunto de indicagoes, e mais ou menos obvio. Ha 

um contraste fundamental na manipulagao logica das percepcoes e 

conhecimentos de senso comum sobre o "preconceito de cor", que 

distingue, nitidamente, o "negro" do "branco". Ambos operam con- 

ceptualmente com os mesmos itens e temas explicativos. A inteli- 

gencia da situagao por parte do "negro", porem, e sensivelmente 

orientada pela presungao, direta ou indireta, de que o "preconceito 

de cor" envolve uma especie de esbulho social praticado por uma 

raga contra outra, Por isso, as suas construgoes explicativas proje- 

tam-se numa perspectiva social em que contam, conjudamente, a 

intengao de determina-lo e a disposigao de corrigi-lo. Em nosso en- 

tender, e gragas a essa perspectiva social que o "negro" logra con- 

ferir teor especifico, sentido genetico e alguma penetragao histori- 

ca as suas construgoes explicativas, preparando-as para ser, ao mes- 

mo tempo: uma fonte de esclarecimento da razao; e um instrumcnto 

da agao, individual ou coletiva. 

A analise dos componentes eticos, envolvidos direta ou indireta- 

mente p^las manifestagoes do "preconceito de cor", leva-nos a re- 
sultados fundamentais para a caracterizagao da dinamica do com- 

portamento racial do "branco" e do "negro". No fundo, as orienta- 

goes do comportamento racial do primeiro ainda sao, extensa embora 

confusamente, governadas por uma etica mascarada. Isso se eviden- 

cia de tres maneiras. Primeiro, pela propria natureza das objeti- 

vagoes, socialmente persistentes, da dualidade do codigo etico do 

"branco". Enumeramos oito aspectos tipicos dessas objetivagoes, que 

traduzem o back-ground moral das agoes e das relagoes raciais, a 

partir do contexto psico-social predominante entre os "brancos": 

1) continua a ser flagrantemente caracteristico o contraste entre o 

overt e o covert (o mjanifesto e o subjetivo), nas atitudes, avalia- 

g5es e comportamentos do "branco" em face do "negro", o que faz 

com que a cordialidade exterior aparente coincida com tendencias 

profundas de aversao ou de evitagao; 2) a principal conseqiiencia 

da dualidade do codigo etico consiste na obnubilagao (com freqiien- 

cia parcial, embora as vezes seja total) do horizonte moral do agente 

"branco", o que deixa o campo aberto para o livre curso das ava- 

liagoes etnocentricas e das praticas discriminativas; 3) a essa con- 

seqiiencia, soma-se a deformagao tacita (mas de tendencias univer- 

sais entre "os que possuem preconceito") dos criterios de avaliagao 

da pessoa, em suas aplicagoes ao "negro", o que facilita o influxo 

incontrolado da estereotipagao negativa, orientada contra o "preto" 

ou contra a "raga negra"; 4) do mesmo modo, as prescrigoes usuais 

ou costumeiras, de equanimidade, ponderagao e "espirito de justi- 

ga", deixam de ter valor (em regra de maneira parcial e variavel). 
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quando o "negro" entra em cena; 5) e quase automatica, entre os 

"brancos", a combinacao de tres propensoes concomitantes: aplicar 

criterios exclusivos ou unilateralmente exigentes de controle das 

realizagoes da "pessoa de cor", reter as evidencias concementes aos 

casos negatives (ou aos aspectos negativos de determinados casos) e 

generaliza-las a todas as "pessoas de cor", comio se as conclusoes 

resultantes fossem "coinprovadas", "verdadeiras" e "indiscutiveis"; 
6) nos confrontos entre as realizagoes, o carater, etc., de "brancos" 

e "pretos", sao tornados como criterios de julgamento os padroes do 

proprio "branco", sem levar-se em conta que os "pretos" nao desfru- 
tam das mesmas possibilidades materiais, intelectuais e morais, ou 

seja, omite-se, com freqiiencia por completo, a necessidade de re- 

lativizar a perspectiva de avaliacao); 7) mesmo nos casos positives 

de aceitagao, nas relagoes com os "negros" que caem na categoria da 

excegao que confirma a regra, subsiste a propensao a estabelecer, 

como ideal, limites de controle que nao sao impostos universalmente 
aos "brancos", em condigoes analogas; 8) a predisposigao acentuada 

a admitir-se que influxes irracionais ("uma antipatia profunda", 

"uma ojeriza incontrolavel", "uma repulsa incontida", etc.) operem 

livremente (ou sob um esforgo limitado de auto-controle) nos con- 
tactos e nas relagoes com "pretos que nao sabem o seu lugar". Se- 

gundo, pela natureza das influencias que modelam, moralmente, a 

perspectiva social dos "brancos" nas relagoes raciais. Na verdade, 

os "brancos" aderem a uma etica mascarada, em grande parte, por- 
que ainda estao sob o dominio do padrao tradicionalista e assime- 
trico de relagao racial. Nao ha outra explicagao para os fatos re- 

gistrados, que revelam: 1.°) sua extrema insensibilidade — diante 

dos dramas humanos provocados pelas praticas discriminativas; em 

face das contradigoes indisfargaveis entre a estereotipagao negativa 

e os conflitos de padroes ideais da cultura; e ante as inconsistencias 
visiveis das atitudes, avaliagoes e comportamentos raciais, herda- 

dos do passado, e os fundamentos axiologicos, compartilhados cons- 

cientemente, da ordem social competitiva. 2.°) sua extrema tena- 

cidade — na defesa e na perpetuagao, no piano ethologico, do pa- 

drao tradicionalista de relagao racial, pela qual incrementam, pe- 

las formas possiveis, a alienagao moral do "negro" (o que esta por 
tras de disposigoes do tipo — "preto nao e gente", "e preciso por 

o preto no seu lugar", "o negro nao tern cabega para se govemar", 

etc. — senao a autonomia moral do "branco" e a mais completa 

heteronomia moral do "negro"? 3.°) Sua extrenija auto-complacencia 
— patente no empenho de "salvar-se as aparencias" (o que cana- 

liza a critica ou a furia nao contra o preconceito ou a discriminagao, 
mas contra a sua manifestagao ostensiva) e alimenta uma especie de 
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farisaismo exemplar (89), francamente tolerante ao comercio com o 

"preconceito de cor". Terceiro, pelo campo confinado da revolugao 

do horizonte moral. Esta tende a operar-se com intensidade crescente. 

Mas, encontra uma barreira na ausencia de entusiasmo com que os 

criterios da ordem social competitiva sao aplicados ou impostos as 

relagoes raciais. Ha os que perfilham desaprovagoes virulentas — 

e que representam o "preconceito de cor" como "nodoa imunda*, 

"coisa estupida", "comportamento indigno de gente civilizada", etc. 

Contudo, tais verbalizagoes nao impedem, em situagSes concretas, 

que seus agentes tomem decisoes morais ambiguas e por vezes cbo- 

cantemente contraditorias. Doutro lado, os que sentem alguma res- 

ponsabilidade pelo "destino dos outros" nem sempre se julgam segu- 

ros. Ja nos reportamos a um caso concrete. Uma das pesquisadoras 

viu-se diante de um dilema — apoiar a "mae preta", que proibia a 

filha de estudar ou apoiar esta ultima? E mais tarde, o que poderia 

oferecer-lhe? Portanto, muitas vacilagoes nascem da essencia das 

coisas. Mesmo quando pretende livrar-se dos antigos padroes de mo- 

ralidade, o "branco" carrega-os consigo e e forgado a leva-los em 

conta. A sociedade ainda nao os converteu em forgas superadas, pois 

ela propria, nessa esfera, entretem muitas estruturas arcaicas. O 

ponto de equilibrio da dinamica do comportamento racial do "bran- 

co" nao nasce, em sintese, totalmente do presente. Ha um compro- 

misso com o passado recente (e mesmo com o passado remote) que 

faz com que o universe moral do "branco", a esse respeito, seja am- 

plamente conformado (e, em vista das exigencias da situagao, cla- 

ramente deformado) pelo padrao tradicionalista e assimetrico de re- 

lagao racial. 

Apesar do "negro" nao escapar totalmente a essa fatalidade, des- 

vendamos um panorama bem diverso na analise do seu mundo moral, 

(89) — Nesta altura do trabalho poderia parecer desnecess^rio qualquer intento 
de ilustragao emplrica. Nao obstante, gostaria de dar dois exemplos, para 
que as coisas fiquem bem marcadas: 1) Uma jovem, altamente identifi- 
cada com o "espirito deraocr^tico" na aceitagao e tratamento do "negro", 
asseverou, em documento pessoal escrito de prdprio punho: "Quanto ao 
namoro e casamento, acho que nao deva ser permitido, nao por serem 
pretos ou inferiores, mas para que os descendentes nao venham a cuipar 
os pais pela c6r que tern. Se a pessoa por6m nao se importar com isso, 
namore e case. O que muitas vezes acontece 6 o preto nao querer casar 
com o branco com medo que o despreze". 2) Em con versa com um infor- 
mante mulato, o padre-reitor de um educand^rio cat61ico admitiu que 
existia "preconceito de cor" e que nem ele nem a Igreja Catolica eram 
culpados disso. "Contou-me o caso de um irmao, que fora professor na 
escola, e foi classificado como preto. Os alunos nao gostaram de receber 
aulas dele. Muitos escreveram para as familias, sobre o caso, contando 
que possuiam um padre-mestre preto. Alguns pais foram k escola, para 
conhecer o professor preto. Depois, alguns comegaram a retirar os filhos". 
[...] "O padre-reitor terminou: "file era nosso irmao. Mas n6s o afasta- 
mos daqui, para o bem dele". 
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naquilo em que ele se relaciona com as manifestagoes do "preconceito 
de cor". Seria impossivel (e tambem inutil) negar que as orientacoes 

do comportamento racial do "negro" sao dirigidas e reguladas por 

uma etica reflexa. Na medida em que ele assimilou os padroes da vida 

moral do "branco", o "negro" enxerga-se, pensa e age atraves de 

uma moralidade que reflete os centres de interesses e os valores 
da "outra raga", que e a "raga dominante". Todavia, especialmente 
a partir da segunda decada deste seculo, ele nao usa essa moralidade 

como uma mascara. Nao se esconde por detras dela; nem possui ra- 

zees para proceder desse modo. Ao contrario, seus interesses e suas 

aspiragoes sociais animam-no a uma rotagao copemicana. Quebrada 

a estrutura socio-economica que o submergia em completo e irreme- 

diavel estado de alienagao moral, ele pretende praticar, Integra, ine- 

quivoca e substancialmente, aqueles padroes de moralidade. Por essa 

razao, ele expoe o "branco" a um impasse insustentavel. file nao ataca 
seus padroes de moralidade — nem os coloca em duvida. Mas pre- 

tende, para si, como individuo e como coletividade, o direito de 
usufrui-los sem limitagoes. Em conseqiiencia, alem de reflexa, a sua 

e tambem, e por excelencia, uma etica igualitaria, na qual esta em 

causa, como objetivo supremo, o proposito de igualar o "branco", so- 

cialmente, como e enquanto categoria "racial" (90). Os diversos as- 
pectos desse vasto quadro, com algumas das suas implicagoes mais 

significativas, delineiam-se limpidamente atraves dos resultados da 

nossa analise. Como o "branco", o "negro" tambem esta preso a 

concepgao tradicional do mundo e ao que ela faz das relagoes raciais. 

No entanto, a dinamica do seu comportamento racial nao se determina 

por impulsoes pro statu quo e, portanto, de estabilidade do sistema 
de relagoes raciais. Ela emaranha-se e infiltra-se pelos meandros do 

presente (e dai entrosar-se variavelmente com o passado), ate um 

ponto em que a responsabilidade moral se volta para uma realidade 
em emergencia e, em certo sentido, para o futuro. Como nao entra 

em jogo a criagao de uma etica propria, mas a conquista de uma po- 

sigao autonoma para a fruigao total de uma etica estabelecida, legiti- 
mada e aberta — da qual se ve afastado pelas contingencias da desi- 

gualdade racial — os anseios igualitarios, inconformistas e inovadores 

do "negro" irao transparecer em dois pianos: na pluralidade etica e 
na revolugao do horizonte etico. Sem duvida, o "homem de cor" 

tambem suporta as inconsistencias oriundas da tenacidade com que 

a relagao racial heteronomlca resiste a ser despejada no sotao das 
quinquilharias historicas. Aqui, vemos o individuo que sabe (ou pensa 

que sabe) que "o negro nunca passa de negro"; ali, esta "o negro que 

(90) — Sobre a natureza das influencias dinamicas que se desencadeiam, assim, 
funcionalmente, conforme a ultima parte do capftulo anterior. 
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sabe (ou pensa que sabe) qual e o seu lugar"; acola, deparamos com 

os que se mortificam porque sabem (ou pensam que sabem) quais 

sao as causas do "complexo", cultivam um puritanismo saudosista, 

etc. Em situa^oes desse tipo, o "negro" vive no presente, mas sem 

lutar por ele. Nao e o que acontece quando se focaliza a cena atraves 

do que se acha em ebuligao nas relagoes do "negro" com a ordem so- 

cial da sociedade de classes. Entao, a etica alimentada pela concep- 

<;ao tradicionalista do mundo aparece em plena crise. Nem mesmo 

os mais rusticos e ingenues a respeitam integralmente, pois da-se 

de ombros a muitas de suas regras e todos repelem o espezinhamento 

extreme — "em mim, nenhum branco bota canga"... Ao seu lado, 

como no passado recente, vicejam os que nao tern meios para conquis- 

tar independencia economica e autonomia social. Sem bases mate- 

rials para pleitear uma etica da responsabilidade, constroem a sua 

antipoda: o relaxamento de todos os lagos ou obrigagoes morals, 

Ainda estamos nos limites da etica, pois o codigo do "negro malandro" 

e do "negro largado" cultiva a irresponsabilidade sistematica. E o 

seu caminho rude, para impor a liberdade da pessoa e uma esfera 

tangivel de auto-determinagao. Por fim, contam aqueles que con- 

seguiram "pertencer ao sistema" e podem desfrutar os padroes de 

moralidade consagrados pela ordem social competitiva, em conso- 

nancia com as regras morais que prevalecem no proprio "mundo dos 

brancos". fistes estao diminuindo, lenta mas tenazmente, a distancia 

social que separava o "negro" do "branco" e subvertendo as fontes 

da alienagao moral do "homem de cor". Essa pluralidade de eticas e. 

em si mesma um episodic sintomatico. Ela indica que houve uma 

alteragao radical na cena historica; e que, em alguns pontos, o "ne- 

gro" tern exito na aventura de libertar-se de outra etica reflexa. 

que o aprisionava a moralidade do escravo. Apanhando-o nesta ulti- 

ma fimbria em que ele porfia, diretamente, pela condigao moral da 

pessoa no presente (e, atraves dele, no futuro), apreciamos, em se- 

gundo lugar, como ele refunde a sua propria natureza humana e os 

limites dentro dos quais trabalha por uma autonomia moral que 

permite combinar liberdade e responsabilidade. Entao, quase pode- 
mos medir o caminho percorrido. As formas e os conteudos do ho- 

rizonte etico deixam, crescentemente, de distanciar e separar o "ne- 

gro" do "branco". Torna-se "uma pega do sistema". Mas para ele. 

isso e importante, porque e uma faganha na luta pela auto-liberagao. 

Ao lado dos atributos, que definem o homem como parte do cosmos 

moral da sociedade capitalista (91), erige-se todo um codigo etico 

que preve, condiciona ou proibe a rendigao diante do "branco"; 1) 

(91) — Analisados em superficie e em profundidade na segunda parte do capf- 
tulo anterior. 
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A capitulagao passiva, com os ingredientes que a determinavam e 

disciplinavam segiindo as normas do padrao tradicionalista e assi- 

metrico de relagao racial, e proscrita como "indigna", "degrandante" 
e "repulsiva"; 2) Com isto, nao se condena, apenas, uma moral do 

senhor e do escravo: prescreve-se que a concomitancia entre o in- 

dividuo e a pessoa, valida para o "branco", possui plena vigencia pa- 

ra o "negro" (92); 3) A valorizagao do padrao e do estilo de vida 

do "branco", com seus interesses e valores sociais — e nao a valoriza- 

gSo do "branco" em si mesmo; 4) For conseguinte, ao identificar-se 

com a ordem social vigente da sociedade inclusiva (que e, ao miesmo 

tempo, "o mundo dos brancos"), o "negro" divorcia-se de uma estra- 

tificagao racial que nao foi forjada nem por ela nem para ela, Pode 

proclamar-se, com todo o vigor, arauto e campeao da igualdade ra- 

cial; 5) Ao dissociar o comportamento e a .pessoa do "branco", o "ne- 

.gro" escolhe para combater nao o agente humano do "preconceito 

de cor", mas o padrao tradicionalista e assimetrico de relagao ra- 
cial, com o tipo de dominagao do horn em pelo homem dele decorrente; 

6) Tudo isso pressupoe um afa caracteristico em quase todas as 

«ticas igualitarias (pelo menos no periodo de sua imposigao e conso- 

lidagao): o "negro" procura assegurar-se uma combinagao estrate- 

gicamente vantajosa da objetividade a responsabilidade, tanto para 
desarmar moralmente o adversario, quanto para infundir a crftica dos 

costumes todo o peso irresistlvel da indignagao de cunho propriamen- 

te moral (93). Pelo que se pode inferir, a revolugao do horizonte 

etico do "negro" foi muito mais longe do que as aparencias deixam 
suspeitar. Ha, verdadeiramente, um clima potencial moralmente ati- 

vo seja para o desmascaramento do oponente (ou do simlples defensor 

da ordem, no caso dos que ainda se identificam com o padrao tradi- 

cionalista e assimetrico de relagao racial), seja para a exposigao das 

avaliagoes etnocentricas ou das praticas discrimintivas a execragao 

publica (como fontes de prejuizos substanciais e irreparaveis a dig- 
nidade da pessoa e a intangibilidade de sua autonomia moral). Por 

mais que se possa objetar que essas tendencias serao inocuas (94), 

(92) — Lembramos uma formulacao, mencionada, feita por lucido informante 
negro: "No presente, por6m, os pretos jd estao agindo com maior liber- 
dade. J& nao aceitam tudo com passlvldade e muitos lutam por seu di- 
reito de serem tratados como Homens, nao como Pretos". 

(93) — O que se pode apreclar tendo-se em mente o poder coativo de semelhante 
critlca, quando ela 4 apropriadamente voltada para as inconsistdncias do 
comportamento racial, que poem emi Jogo os padrdes Ideals da cultura e 
o equilfbrio din&mico da ordem social estabelecida. 

<94) — Note-se; deixamos de discutir as impllcagoes da dualldade do cddigo dtico 
e da auto-complacencia nos juizos dticos, com referdncia ao "negro", por- 
que os resultados da an&Use conduzem &s mesmas inferencias gerais, 
estabelecidas. 
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enquanto persistir a falta de sincronia entre as orientagoes morais; 

do comportamento racial do "branco e do "negroM, algo e evidente e 

indiscutlvel. As pressoes morais, procedentes das vitimas do "pre- 

conceito de cor", emergem como forgas dinamicas, que operam no sen- 

tido de solapar ou destruir as fungoes das distingoes raciais na or- 

ganizagao do sistema societario global. 

Encerramos, assim, a discussao do segundo dos quatro temas^ 

que constituem objeto desta parte do presente capitulo (95). Elm 

nosso entender, logramos fixar um quadro nitido da situagao de con- 

tact© racial existente, a partir da consciencia social e do comporta- 

mento social inteligente dos proprios atores do drama. O "precon- 

ceito de cor" se manifesta de forma discreta, velada e morna. Con- 

tudo, isso nao impede que ele corresponda a um padrao historico- 

cultural e que, em conformidade com esse padrao, ele opere de mo- 

do constante, geral e segundo variagoes coordenadas socialmente; 

Longe de apresentar-se como fenomeno isolado, esporadico ou epi- 

sodic© — que afetasse, exclusivamente, certas personalidades atipicas* 

ou deformadas — ele apanha em suas malhas, de uma maneira ou 

de outra, todo um conjunto de agoes ou de relagoes sociais, em que 

os homens se defrontam, primacialmente, como brancos e negros. 

Se as coisas nao sao tao evidentes, isso decorre da propria natureza 

do padrao historico-cultural em questao, que impoe ao preconceito 

e a discriminagao raciais uma feigao ass;stematica, dissimulada e 

confluente. Sendo o que e, ele parece outra coisa (96). Os cultores 

do "preconceito de cor" podem colher suas magras e funestas vanta- 

gens, sem incorrer no onus que outros tern pago ao reconhecimento 

inconfundlvel e leal de suas praticas preconceituosas e discrimina- 

torias. Doutro lado, e isso e bem mais importante para os fins da 

analise, fica a nu algo essencial: o comportamento racial ainda e 

largamente modelado por influencias arcaicas. Gragas ao "precon- 

ceito de cor", essas influencias nao so sobem a tona, como se pro- 

jetam no presente, concorrendo com outras forgas socio-economicas 

ou socio-culturais, que estao reelaborando as bases raciais da vida 

social organizada. Isso significa, naturalmente, que as influencias 

arcaicas, mantendo-se ativas, tambem atuam como influencias ar- 

caizantes. Nao nos interessa, no momento, conduzir a analise empi- 

rica para o esclarecimento dos problemas sociologicos que ai se le- 

vantam. No entanto, nos limites da indagagao que nos propusemos 

(95) — Conforme acima, p. 610. 
(96) — Portanto, por ai se ve que o cardter de suas manifestagdes ambiguas nao 

deriva nem da mallcia nem da tibleza dos agentes. Mas, primordialmente, 
de influencias dindmicas externas, que modelam o seu car^ter para agir 
e pensar assim. 
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fazer, temos de completar o nosso quadro, sugerindo como efeitos 

dessa ordem se fazem sentir na atualidade. Passamos, pois, ao de- 
bate dos outros dois temas: as fungoes manifestas ou latentes do "pre- 

conceito de cor" e os mecanismos de reagao societaria as suas mani- 

festagoes veladas ou ostensivas. So que, agora, ja dispomos de um 

sistema de referencia empirico, bastando-nos enunciar as conclusoes 

teoricas mais relevantes, a que chegamos. 

Muitas questdes fundamentals se colocariam diante de uma ana- 
lise funcional do "preconceito de cor1". Na verdade, pelo menos se 

poderia fazer uma pergunta crucial: porque certas fungoes socials do 

"preconceito de cor" foram mantidas? O padrao tradicionalista e as- 

simetrico de relacao racial entra em crise com a desagregagao da 
ordem social escravocrata e senhorial; e essa crise ganhou intensida- 

de, nos desenvolvimentos historicos recentes da cidade, a partir do 

segundo decenio deste seculo. Entao, gragas a um process© lento mas 

continue, os remanescentes do antigo regime entram na fase final de 

desintegragao e de colapso. A concentragao da riqueza, do prestlgio 

social e do poder se altera de tal maneira que, no quarto de seculo 

subseqiiente, quase se completa o primeiro ciclo da revolugao eco- 
nomica, social e politica que fez de Sao Paulo a comunidade burguesa 

mais representativa do capitalismo e da civilizagao industrial no Bra- 
sil. No entanto, como ja apontamos, esse processo teve limitada re- 

percussao na esfera das relagoes raciais. Somente quando entramos 

no quarto decenio deste seculo os efeitos do crescimento economico 
e do progress© socio-cultural comegariam a repercutir definidamente 

na situagao socio-economica do negro e do mulato — e, como vimos, 

de forma vacilante e mitigada, atraves da absorgao, em maiores pro- 
porgoes, da "populagao de cor" no proletariado urbano e em alguns 

nlveis das classes medias. A revolugao burguesa, iniciada sob a egide 

dos grandes fazendeiros e dos imigrantes, desencadeia-se e chega ao 

termino do seu primeiro ciclo historico-sociologico, portanto, como 

um fenomeno tlpico do mundo dos brancos. Quase durante meio se- 

culo, o "negro" contou apenas simbolicamente nesse processo, do 

qual ficou a margem em termos das posigoes estrategicas da estru- 
tura de poder da sociedade global. O que nos interessa ressaltar, nes- 
te amplo quadro historico, e que nessas condigoes o regime de clas- 

ses nao funcionou como um sistema social aberto, competitivo e demo- 

cratico senao para a "populagao branca" (e, no primeiro quartel do 

seculo, apenas para os segmentos dessa populagao que tinham grande 
vitalidade economica, forte autoridade politica ou algum prestlgio so- 

cial) . Em tais condigoes, apesar das contradigoes entre o padrao tra- 
dicionalista de dominagao racial e os fundamentos materials ou mo- 

rals da ordem social competitiva, a desigualdade racial manteve-se 
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quase intata e segundo moldes tipicos do antigo regime. So no inicio 

do seculo e que se evidenciariam algumas tendencias de solapamento 

estrutural e funcional daquele padrao de dominagao racial, mas sem 

repercussoes profundas, como sugerimos pela analise das agitagoes 

racias no "meio negro". No conjunto, porem, foi no segundo ciclo 

daquela revolugao historigo-social que se delinearam alguns sinto- 

mas de transformagao do sistepia de relagoes raciais herdado do pas- 

sado. A absorgao crescente do negro e do mulato em posigoes locali- 

zadas no nucleo da ordem social competitiva tende a oferecer as bases 

economicas, psico-sociais e socio-culturais de um novo tipo de vin- 

culagao do "homem de cor" com as forgas que organizam, estrutural 

e funcionalmente, as relagoes humanas na comunidade metropolitana. 

Todavia, o carater incipiente desta transformagao (realmente profun- 

da) e, principalmente, a distancia socio-economica e cultural que con- 

tinua a separar os diferentes estratos da "populagao branca" da "po- 

pulagao de cor" fazem com que ainda seja marcante o isolamento do 

"negro", com tudo o que- ele representa como sintoma, efeito e con- 

digao (simultaneamente) da desigualdade racial ao velho estilo. Aqui 

se acham as razSes que permitem explicar, sociologicamente, nao so 

porque o "preconceito de cor" se perpetuou com tamanha tenacidade. 

Mas, o que tern maior importancia interpretativa, porque ele se in- 

filtrou na teia de relagoes de classes e alcangou elementos socio-eco- 

nomicos, psico-sociais e socio-culturais para se atualizar atraves de- 

las. A persistencia de modelos de distancia economica, social e cultu- 

ral intransponiveis pela "coletividade negra" como um todo ou trans- 

poniveis, a duras penas, por pequenos grupos dessa coletividade, pro- 

duziu dois efeitos historico-sociais de grande magnitude: 1.°) manteve 
as acomodagoes da "populagao de cor" a ordem social da sociedade 

global em niveis de isolamento economico e socio-cultural que sao 

atipicos (para nao dizer anormais) no regime de classes sociais; 2.°) 

associou as diferengas economicas, sociais e culturais, inerentes ao 

regime de classes (e que se refletiram direta ou indiretamente nas 

acomodagoes raciais em Sao Paulo), a significagao adicional de barrei- 

ras estruturais e dinamicas as tendencias viaveis de mobilidade so- 

cial vertical no seio da "populagao de cor". Essas conseqiiencias, des- 

critas em outras palavras, querem dizer duas coisas. Primeiro, a 

equiparagao socio-economica e cultural do "negro" ao "branco" nao 

assumiu, como processo historico-social, carater universal homogeneo 

e continuo. Segundo, o bloqueamento do mundo dos brancos aos 

"negros" — mesmo aquelas que se achassem em ascensao social real — 

iria mostrar-se consideravel, como se a organizagao da sociedade de 

classes se regesse, nesse, dominio das relagoes humanas, pelos prin- 

cipios da dominagao racial tradicionalista. 
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Pode bem ser que tudo isso nao passe de um fenomeno de transi- 

gao. Nesse caso, as dificuldades de equiparagao soclo-ecoriomica e 

cultural do "negro" ao "branco", bem como a desintegracao do pa- 

drao de isolamento economico e socio-cultural difuso, seriam feno- 

menos de ocorrencia previsivel em future proximo. Esta nao e, po- 
rem, a realidade que focalizamos atraves de nossas investigagoes. 

Elas evidenciam, claramente, que a modernizagao do nosso sistema 
de relagoes raciais nao foi nem tao longe nem tao fundo a ponto de 

forjar-se um padrao de acomodagao racial que fosse tipico do regime 

de classes e que pudesse exercer irifluencias construtivas seja na 

equiparagao dos "negros" aos "brancos", seja, por conseguinte, na 

superagao de modelos obsoletos de desigualdade social, que separam 

e isolam, inevitavelmente, as categorias "raciais" afetadas .Atendo-nos 

a perspectiva sociologica aberta por estas conclusoes, precisamos con- 

vir que o paralelismo entre condigao racial e posigao socio-economi- 

ca continua a possuir grande vitalidade, embora ele tenha se atenuado 

e existam probabilidades de que ele venha a desaparecer no future, 

file nao desapareceu nem na fase de formagao, nem na fase de con- 
solidagao e de expansao acelerada do regime de classes. E e deste 

angulo historico-sociologico que se poderia responder a pergunta for- 

mulada. No conjunto das grandes transformagoes economicas, sociais 

e culturais in flux, surgiram condigoes psico-sociais altamente favo- 

raveis a fenomenos de inercia cultural, nessa esfera do nosso sistema 

civilizatorio. O "preconceito de cor" perdeu as bases materials e mo- 

rais que o suportavam no antigo regime, seja no periodo aureo des- 

te (em que a ordem escravocrata e senhorial manteve-se intacta), 

seja no seu periodo de vigencia parcial (ha historia cultural da cida- 

de, aproximadamente durante os tres decenios iniciais deste seculo). 

Ganhou outras bases materials e morals, porem, que permitiram a 

persistencia e por vezes o recrudescimento (quern sabe se ocasional 
e provisorio?) das convengoes costumeiras, que ordenavam as rela- 

goes sociais entre "brancos" e "negros", no passado longiquo ou re- 

cente. O que importa salientar, e que o "preconceito de cor" por assim 
dizer passou de um mundo socio-cultural a outro; e nao passou como 

uma reliquia destitulda de significagdes e de fungoes sociais. Ao 
contrario, se as analises desenvolvidas ate aqui, com os dados empfri- 

cos comprobatorios, foram bem entendidas: ele passou, sensivelmente, 

com as mesmas significagdes e fungdes que sempre possuiu. E cla- 

ro que houve algumas perdas. Em, um mundo no qual o "branco" e o 
"negro" nao se defrontam como senhor e escravo, ja nao se precisa do 

preconceito para fundamentar e legitimar moralmente a propriedade 

do homem pelo homem; e tao pouco e necessario codificar a discri- 
minagao, de modo a regular a convivencia das ragas, sem misturd-las 
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socialmente. Mas tambem ocorreram acrescimos compensadores. No- 

vas atitudes e avaliagoes raciais foram incorporadas, atraves da ab- 

sorgao de correntes imigratorias e de sua heranga cultural. E, o que 

e relevante e precisa ser retido com objetividade, em nosso foco de 

analise, em vista da composigao "raciaP dos estratos da populagao 

beneficiados pela consolidagao da ordem social competitiva, as con- 

digoes de diferenciagao das classes sociais e de estabilizagao de seus 

nfveis sociais de vida nao so favoreceram a perpetuagao, em bloco, 

dos principais componentes do "preconceito de cor" como complexo 

cultural. Ofereceram-lhe novos suportes estruturais e dinamicos, pe- 

los quais a fungao subalternizadora da "posigao social infima" — a 

polarizagao simetrica inseparavel da "condigao racial" — foi proje- 

tada no contexto da sociedade de classes, 

Sem duvida, isso explica duas coisas. Primeiro, porque as ma- 

nifestagoes do "preconceito de cor" nao sofreram solugao de continui- 

dade, embora passassem a referir-se as condigoes da convivencia 

inter-humana na sociedade de classes. Segundo, porque o seu pro- 

prio padrao historico-cultural permaneceu quase intacto. Pondo de 

lado a questao de saber se e normal ou nao a equivalenvia registrada 

entre desigualdade racial e desigualdade social em uma sociedade 

de classes, o fato e que essa equivalencia fez com que o "preconceito 

de cor" continuasse a se manifestar de forma assistematica, dissimu- 

lada e confluente. Contudo, em um ponto as coisas tiveram de modi- 

ficar-se de maneira radical. No passado, o preconceito e a discrimina- 

gao raciais diluiam-se e disfargavam-se por tras do padrao tradicio- 

nalista de dominagao racial. Com o desaparecimento das estruturas 

que o suportavam, o "preconceito de cor" veio a tona por si mesmo, 

ou seja, sem diluir-se e disfargar-se em outros componentes do corn- 

portamento social dos "brancos", em suas relagoes com os "negros". 

Trata-se, naturalmente, de uma conseqiiencia facil de prever e inevi- 

tavel. O padrao de equilibrio da sociedade de classes impoe que o 

grau de concentragao racial da renda, do prestigio social e do po- 

der seja regulado pela capacidade de competigao espontanea dos 

estoques raciais em presenga. Embora as proprias condigoes de for- 

magao e de funcionamento da sociedade de classes introduzam van- 

tagens que acabam beneficiando, unilateralmente, um dos estoques ra- 

ciais e de maneira que dificilmente possa ser corrigida pelo simples 

automatismo da competigao espontanea (97), dai decorre que a estra- 

(97) —'■ O que 6 facil de entender-se. O estoque racial cujos membros ocupem 
maior numero de posigoes estrat^gicas na fase de transigao acaba mo- 
nopolizando as oportunidades iniciais mais promissoras. Doutro lado, e ti- 
pico do funcionamento normal da sociedade de classes que o dominio de 
posigdes estratdgicas pelos nuembros de determinado estoque racial au- 
menta, incessantemente, suas vantagens iniciais sobre os membros de ou- 
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tificagao do sistema tende a ignorar (senao a anular) as diferencas 

-raciais. Como a transigao nao se processa de maneira automati- 

ca, na realidade as estruturas arcaicas, vinculadas as influencias 

diferenciadoras das diferengas raciais, sao condenadas ao desapare- 
<ninento. Mas o mesmo nao ocorre, pelo menos com igual rap^dez, 
com os seus conteudos culturais. fistes podem resistir a mudanga, 

incrustrando-se em novos suportes estruturais. Esta claro que, quan- 
go maiores forem as dificuldades a transigao de um tipo de organiza- 

gao a outro, ou quanto maiores forem os residues inassimilaveis le- 

^gados por um regime a outro, maior sera a tenacidade dos conteudos 

culturais. Nos Estados Unidos, o fenomeno manifestou-se, historica- 

jnente, segundo a primeira altemativa. Em Sao Paulo, chegamos a 

conclusao de que prevaleceu a segunda alternativa. Em toda a fase 
-de formagao da ordem social competitiva a composigao racial dos 

estratos localizados nas posigoes estrategicas da estrutura da renda, 
-do prestigio social e do poder foi tao unilateral, que durante pouco 
mais de quatro decenios a propria relagao tradicionalista se manteve, 

total ou parcialmente, como suporte estrutural do "preconceito de 
»c6r". A medida que este suporte se decompoe e se esfacela, porem, 

os seus componentes nao desaparecem pura e simplesmente. A nos- 

-sa analise demonstrou que eles se reaglutinam. E, o que e curioso, 

essa reaglutinagao se processa em torno dos comportamentos que 

jpossuem maior vitalidade. Assim, o "preconceito de cor" correspon- 
dia a fungoes especificas no passado; no sistema total de acomoda- 

goes raciais, outras fungoes eram preenchidas pelo padrao de relagao 

como o negro como "escravo" ou como "liberto" (98). O mesmo su- 

cedeu, em seguida, depois da Aboligao, onde o padrao tradicionalista 
-de relagao racial continuou a ter vigencia. Ora, a medida que este 

^padrao se desagrega, muitas de suas fungoes sao absorvidas pelo "pre- 

conceito de cor". For conseguinte, independentemente de outras flu- 
tuagoes, percebe-se uma tendencia bem clara de congestionamento 

.funcional do "preconceito de cor", como se Ihe coubesse atender a ne- 
cessidade sociais que eram satisfeitas atraves de outras fontes de 

controle social. Isso explicaria uma terceira coisa, que precisa ser 

•considerada sob cuidadosa atengao. Nas situagoes de convivencia em 
-que o "preconceito de cor" se manifesta, ele como que inflexiona as 
relagoes sociais normais, deformando-as em tal diregao, que elas 

tros estoques raciais. A correcao gradual de ambos os efeitos s6 poderia 
ser obtida por mecanismos de mobilidade social vertical e em condigdes 
de eleva^ao acelarada dos niveis de participagao da renda, do prestigio 
social e do poder por todos os estoques raciais. Nao se possul conheci- 
mento de nenhuma sociedade contempordnea em que isso tenha ocorrldo. 

{98> — Ver, a respeito, F. Fernandes e R. Bastide, Brancos e Negros em Sao Paolo, 
capitulo II. 
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acabam tendendo, parcial ou totalmente, para o modelo fomecido pe- 

lo padrao tradicionalista e assimetrico de relagao racial. Gragas a 

esta influencia, caracteristicamente dinamica mas sociopatica, qual- 

quer estrutura da sociedade de classes pode servir como suporte even- 

tual do "preconceito de cor". Doutro lado, ao ser assim inflexionada^ 

a estrutura absorvente sofre uma diferenciagao sociopatica momen- 

tanea, passando a preencher as fungoes que, no passado, eram nor- 

malmente exercidas pelo padrao tradicionalista e assimetrico de re 

lagao racial. Enquanto certas porgoes do passado se reproduzem vi- 

vidamente na atualidade, segundo tempo mais ou menos recuados 

e em lapses variaveis de duragao, o "preconceito de cor" absorve sig- 

nificagoes e fungoes sociais que antes recaiam ncs suportes estru- 

turais em que ele se inseria, 

Essas explanagoes de ordem geral mostram quao complexa vem 

a ser uma analise funcional do "preconceito de cor" em Sao Paulo. 

Em compensagao, ela langa enorme luz sobre o teor arcaico e o ca- 

rater arcaizante do "preconceito de cor". A relutancia em aceitar as 

altemativas atuais, inerentes ao regime de classes, compele os ho- 

mens a voltar sobre as suas origens e a agir sob a ficgao de que os 

processos historico-sociais sao reversiveis. Ve-se, assim, em toda a 

sua extensao, a gravidade do "preconceito de cor" como problema so- 

cial especifico. file nao constitui a unica causa do desinteresse ge- 

ral pela integragao do "negro" a sociedade de classes. Mas desen- 

cadeia, entre os que o cultivam, intensa ou fracamete, atitudes, ava- 

liagoes e comportamentos sociais que impedem a aproximagao total 

e a plena normalizagao das relagoes entre "negros" e "brancos". 

Doutro lado, impossibilita a diluigao homogenea e rapida de distin- 

goes raciais que perderam, completamente, sua razao de ser. Tres 

quartos de seculo apos a Aboligao, ele langa uma nodoa indelevel em 

nosso clima de relagoes humanas, como se nao soubessemos perdoar 

os pecados que foram comentidos por outros brancos. 

Como lidamos com dados pessoais e com situagoes de convivencia 

que abrangem pequenos numeros de pessoas, pudemos focalizar as 

fungoes sociais preenchidas nas manifestagoes do "preconceito de cor" 

em termos das situagoes de interesses de cada categoria "racial" e das 

orientagoes reciprocas que as caracterizam. Para facilitar a exposi- 

gao, vamos proceder a enumeragao dos resultados da analise segundo 

a natureza das conexoes funcionais e a categoria "racial" em que 

elas se evidenciam dinamicamente. Eis o rol de fungoes que conse- 

guimos discemir sociologicamente: 

I — Fungoes Manifestas do "Preconceito de Cor": 
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A) Entre os "brancos": 1) "manter o negro em seu lugar" (99) 
— ou seja, combinar distancia social e desigualdade racial de modo a 

impedir o acesso do "negro" a posigoes e papeis sociais concebidos co- 

mo "apanagio do branco". Isso exclui o "negro" do horizonte cultu- 
ral do "branco" como um igual (condigao em que so aparece, parcial 

ou totalmente, como excegao que confirma a regra); altemativamentet 

projeta-o nesse horizonte cultural como subordinado e dependente; 

2) "Manter o negro na linha" (100), ou seja, agindo em consonancia 
com as normas, expectativas de comportamento e valores sociais de- 

correntes da disposigao do "branco" em "manter o negro em seu lu- 

gar". Em conseqiiencia, trata-se da aplicagao de tecnicas de contro- 

le social direto ou indireto que visam a manter o comportamento ma- 

nifesto dos "negros", nas relagoes com os "brancos" ou em situagoes 

de que estes participam, dentro de limites tolerados e pre-fixados 
convencionalmente; 3) confinar racialmente a area do nosso grupo — 

esta fungao possui duas polaridades: uma, que diz respeito aos pa- 

droes de sociabilidade e de solidariedade; outra, que se refere a "pu- 

reza de sangue". Por meio da primeira, processa-se ampla exclusao 
do "negro" dos circulos sociais do "branco", principalmente no nivel 

da "convivencia mtima"; por meio da segunda, estabelece-se forte de- 

saprovagao ao casamento inter-racial, como se ainda estivesse em 

jogo o conhecido mecanismo de nobilitagao social do "negro" pela 

sua inclusao no nucleo legal da "familia branca". Mais que qual- 
quer outra, esta fungao associa-se ao desinteresse pelo drama do "ne- 

gro" no periodo de formagao da sociedade de classes e pelo seu des- 

tino social no presente. Formou-se, gragas a ela, no consenso do 

"branco", uma propensao a admitir que a pen'stase do sistema socio- 

cultural e tao acessivel ao "negro" quanto a ele proprio. As ocor- 
rencias lamentaveis nao suscitam simpatia e solidariedade, mas for- 

talecimento da estereotipagao negativa e desaprovagao frontal, como 
se a sua integragao a ordem social vigente nao fosse materia de in- 

teresse coletivo; 4) concentrar a responsabilidade e a autoridade, com 

seus reflexos na representagao da capacidade de organizagao, de de- 
cisao e de mando, nas maos do "branco" — fungao derivada do pa- 

drao tradicionalista e assimetrico de relagao racial e que estimula 

o "branco" a atribuir a si mesmo o "direito de mandar" e de espe- 
rar do "negro", correlatamente, o "dever de obedecer"; 5) preparar 

o "branco", emocional e logicamente, para o clima de relagoes huma- 

nas resultante da dualidade do codigo etico, predominante no con- 

vivio inter-racial — tambem constitui uma fungao derivada do pa- 

(98) — Expressao empregada correntemente, tanto pelos "brancos", quanto pelos 
"negros". 

(100) — Conforme nota precedente. 
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drao tradicionalista e assimetrico de relagao racial; alimentando a 

"politica de dois pesos e duas medidas", que compele o "branco" a 

agir de uma forma diante dos interesses ou das pessoas de sua "ra- 

ga" e de outra forma diante dos interesses ou das pessoas do "negro"; 

6) fomentar criterios divergentes na aplicagao das tecnicas de avalia- 

gao e de controle sociais nas relagoes dos "brancos" entre si e com 

os "negros" — esta fungao tambem deriva do padrao tradicionalista 

e assimetrico de relagao racial; ela representa uma condigao funda- 

mental para "manter o negro em seu lugar" e para "manter o negro na 

linha"; seus efeitos solapam tanto os interesses puramente individuals 

e egoisticos do "negro" (como eles transparecem, por exemplo, nos 

mecanismos de mobilidade social vertical), quanto os interesses al- 

truisticos (expresses na tendencia a converter a "populagao de cor" 

numa minoria racial integrada); 7) projetar o "preconceito de cor" 

na area proibida e inconveniente da cultura — esta e uma fungao 

derivada do proprio "preconceito de cor"; nao se associa, apenas, a 

defesa do padrao existente de desigualdade racial, mas, tambem, ao 

temor de que o reconhecimento franco incite os "negros" a uniao e 

a insubordinagao coletiva. 

B) Entre os "negros": 1) desenvolver tolerancia e passividade 

diante da desigualdade racial e suas fontes ou conseqiiencias sociais 

— trata-se de uma polarizagao reciproca das duas fungoes menciona- 

das anteriormente: o proprio negro "coloca-se no seu lugar" e "age 

como deve" ou poe em pratica mecanismos reativos que nao incorrem 

em desaprovagao sistematica por parte do "branco" (como os ajusta- 

mentos evitativos do "negro rustico"; a irresponsabilidade do "negro 

malandro"; o "complexo" ou o puritanismo do "negro ordeiro"; etc.)- 

O importante nao e o desajustamento ou o prego que o "negro" paga 

ao ajustamento. Mas o acatamento tacito e explicit© de um codigo so- 

cial e moral ajustado a condigao heteronomica da "raga negra"; 2) 

incentivar a identificagao do "negro" com a ideologia racial dominan- 

te — dado o carater assistematico e dissimulado das manifestagoes 

do "preconceito de cor", o seu terceiro componente (a confluencia en- 

tre "cor" e "condigao social") possui enorme importancia dinamica. 

Nao e o agente, mas a vitima do preconceito que acaba determinando 

o sentido das agoes que a "prejudicam". Como os "brancos" despiram 

a dominagao que exercem de qualquer significagao racial ostensiva e 

como suas opinioes, avaliagoes ou representagoes raciais sao impostas 

como os mores raciais da sociedade brasileira, estabelecem-se oondi- 

goes extremamente propicias para uma especie de efeito de inercia. 

A vitima do preconceito nao so e presa numa complexa armadilha, 

que cria enorme confusao moral. Mas propende, automaticamente, 

a lidar com suas experiencias amargas segundo os criterios dos pro- 
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prios agentes do preconceito, omitindo ou negligenciando um dos ele- 

mentos em que repousa a objetivagao e a eficacia sociais da confluen- 

cia entre "cor" e "condigao social" (101). Dal se segue que as mani- 

festagoes do "preconceito de cor", enquanto suas vitimas nao logram, 

socialmente, um minimo de autonomia moral, em vez de afasta-las 
da ideologia racial dominante, produzem o efeito inverse, levando- 
as, ingenuamente, a absorve-la, a observa-la e a defende-la (102); 3) 

ajustar o "negro", psicologica, social e moralmente, as situagoes de 

convivencia e de interagao com o "branco" associadas ao padrao his- 

torico-cultural vigente de desigualdade e de dominagao raciais — 
esta e uma fungao derivada do padrao tradicionalista e assimetrico 

de relagao racial; seu principal efeito psico e socio-dinamico consiste 

na formagao de imagens em que o "branco" aparece como entidade 

dominante, quer entrem em jogo atributos psicologicos, sociais ou mo- 

rais de indivlduos isolados, quer se trate desses atributos vistos atra- 

ves do conceito de "raga". Tais imagens nao so fomentam disposigoes 
a passividade e a subserviencia; como fomentam um estado carac- 

terlstico de alienagao, gragas ao qual a vitima do preconceito espe- 

ra do "branco" as decisoes para "resolver o problema" e ve na mesti- 

gagem o caminho miraculoso para "melhorar a raga"; 4) preservar, 

difundir e fortalecer formagoes reativas de natureza desmoralizadora 

— todas as formas de preconceito e de discriminagao raciais vincu- 
lam-se, funcionalmente, a defesa da ordem racial em que emergem 

socialmente; em nossa situagao de contacto isso se evidencia atraves 

dessa conexao funcional. As vitimas do preconceito desenvolvem 

opinioes, avaliagoes e representagoes raciais que as levam a consu- 
mar, pelas proprias maos e, aparentemente, por decisoes proprias, os 

atos irracionais de sacriflcio extreme. Desse angulo, o "complexo", 
cm seus diversos nlveis de manifestagoes, atua como uma forga des- 

trutiva incontrolavel, instigando criangas, jovens e adultos a aban- 

donarem-se a reagoes auto-punitivas e derrotistas — o que converte 

o desinteresse sistematico, o desalento e a desilusao em mecanismos 
normais de ajustamento psico-social. Essas formagoes reativas cons- 

tituem o unico recurso que os extremamente fracos possuem seja para 

(101) —■ Os aspectos emocionais, 16gicos e morals dessa situagao jci foram anali- 
sados acima. Doutro lado, ao reagir conscientemente ao "preconceito de 
cor", o "negro" supera a condigao descrita de vitima passiva e indefesa. 
A conexao funcional apontada tinha de ser construida, nao obstante, no 
estado em que ela possuia o maxtmo de poder coativo, ou seja, com re- 
ferenda a um estado hipotdico no qual a vitima do preconceito atua se- 
gundo as expectativas dos prdprios agentes. 

(102) — Na formalizagao das conexoes funcionais evitaraos digressoes tedricas e 
andlises de cunho empirico. Neste ponto, precisamos fazer uma excegao, 
por temermos que a discussao anterior nao fornecesse, por si mesraa, ele- 
mentos esclarecedores suficientes. 
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proteger seu equilibrio psicologico seja para resguardar sua "digni- 

dade moral". Contudo, custam um prego exorbitante, pois animam 

uma redugao drastica voluntaria da area de participagao da sociedade- 

e da cultura, ao mesmo tempo que comprometem as vitimas do pre- 

conceito com atitudes e comportamentos que redundam na perpetua- 

gao ou no fortalecimento do status quo racial com todas as suas iniqiii- 

dades materials e morais; 5) reprimir a agressividade ate um ponto de 

tensao — as ambigiiidades que cercam as manifestagoes do "precon- 

ceito de cor" deixam suas vitimas sem alvos concentrados para pro- 

jetar a agressividade "para fora"; por conseguinte, a manipulagao 

construtiva das tensoes emocionais e morais, assim acumuladas, pas- 

sa a depender, paradoxalmente, do auto-dominio do "negro" no 

uso de tecnicas socials dos proprios agentes do "preconceito de cor" 

(o que pode resultar da ascensao social e dos reflexos desta na am« 

pliagao da area de participagao da cultura). Dai resulta uma incapa- 

cidade constante: a vitima do "preconceito de cor" raramente sabe 

manipular, construtivamente, a agressividade acumulada, voltando-a 

contra si, com freqiiencia, por meios indiretos. A vergonha ou o furor 

conduzem seja ao retraimento e a inercia (o que pode condicionar 

a desorganizagao progressive da personalidade e da familia), seja a 

violencia mais ou menos cega (nas relagoes com o proprio "negro" 

ou com os "brancos", o que e mais comum). Em qualquer das hipoteses, 

elas desencadeiam atitudes e agoes que dao ao "branco" a convicgao 

de que a estereotipagao negative e "verdadeira" e tfaduz a realidade. 

De outro lado, tais atitudes e agoes engendram maior falta de segu- 

ran^a e maior desorientagao moral, forgando a vitima do preconceito a 

acreditar que, "no fundo", os seus algozes tern razao; 6) provocar 

consenso e simpatia entre as vitimas do proprio preconceito — essa 

fungao consolida-se em conexao com os efeitos economicos e psico- 

sociais da classificagao do negro na ordem social competitiva. Ao mu- 

dar de estatus social, o "negro" adquire novas tecnicas socials de 

auto-ajustamento e de auto-controle. Em conseqiiencia, aos poucos 

desprende-se do universo tradicionalista e liberta-se da apatia que 

o submetia a condigao de vitima cega, muda e indefesa do "precon- 

ceito de cor". Assim, a mudanga do contexto social contribui para 

alterar a personalidade do "negro" e seu modo de lidar com os pro- 

blemas resultantes da manifestagao do "preconceito de cor"; 7) ca- 

nalizar a formagao de mecanismos conscientes de reagao construti- 

va a seus efeitos prejudiciais — conforme a posigao social adquirida 

e o grau de habilidade em aproveitar suas vantagens (principal- 

mente na esfera da utilizagao das garantias e dos direitos sociais 

acessiveis), o "negro" pode tirar proveitos diretos no processo men- 

cionado. Inclusive, pode colocar-se em situagao vantajosa para ex- 
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plorar a indignagao moral, que as manifestagoes do "preconceito de 

cor" suscitem em seu espirito, no animo dos "brancos" ou no "meio 

negro". Por enquanto, esse fator so sofreu manipulagao efetiva no 

ambito dos ajustamento pessoais de personalidades em condigoes de 
comercializar essa indignagao em fins proprios (relacionados, em re- 

gra, com a competigao com os "brancos" e a mobilidade social verti- 

cal); 8) gerar uma area espuria de barganha entre os agentes do 

preconceito e suas vitimas — esta conexao funcional e inevitavel; 
•e, na medida em que o proprio padrao do "preconceito de cor" o 

exclui da categoria dos "grandes problemas sociais da sociedade", 

essa area de barganha e insignificante, Mas esta aparece no piano 

dos ajustamentos pessoais, tornando visivel o "negro transfuga", que 

se acovarda moralmente e fica "capacho dos brancos", em troca de 

compensagoes infimas ou discutiveis; e no funcionamento de certas 

associagoes, construidas com fins ilicitos, de "explorar a boa fe" dos 
incautos, em regra, naturalmente, os "brancos poderosos". 

II — Fungoes Latentes: 

A) Entre os "brancos": 1) eliminar a insubordinagao, a violencia 

e o conflito sistematico, da area de reagdes toleradas das vitimas 

do preconceito; 2) inculcar a cor da "raga dominante" como simbolo 
e fonte de posigao social, de prestigio e de poder; 3) suscitar e for- 

talecer atitudes de lealdade do "branco" para com a hegemonia da 

""raga branca" e os meios pelos quais ela pode ser alcangada psico- 

logica, social e culturalmente. Isso coloca, naturalmente, o "precon- 

ceito de cor" dentro da rede dos interesses disfargados; 4) quebrar, 
reduzir ou anular a capacidade de resistencia e os anseios virulen- 

tos de autonomia moral das "pessoas de cor", como processo de afir- 

magao niveladora em face do "branco" ou contra ele; 5) manter o 
contacto racial no piano das relagoes categoricas ou de simpatia regu- 

lada, como condigao da estabilidade da desigualdade racial e para 
impedir que aceitagao seletiva solape, de alguma maneira, a domina- 

gao da "raga branca". 

B) Entre os "negros": 1) inculcar a "posigao social" como simbolo 
de autonomia, de prestigio social e de poder; 2) converter a ascensao 

social num processo de desligamento da condigao de "preto" e, em 

sentido muito amplo, de branqueamento social, anulando pela base 
a importancia que ela poderia ter tanto para a formagao de uma mi- 

noria "negra" integrada, quanto para a equiparagao entre "negros" 

e "brancos" na estrutura social; 3) desenvolver e generalizar formas 

de auto-protegao inocuas para a alteragao dos padroes vigentes de rela- 

goes raciais, seja por causa do seu teor irracional (como sucede com 
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os individuos que defendem o equilibrio do ego atribuindo as re- 

jei^oes a razoes improcedentes), seja por causa de seu teor egoistico 

e escapista (como acontece com os individuos que aprendem a lidar 

racionalmente com os efeitos socialmente previsiveis do "precon- 

ceito de cor"); no fundo, ambas as reagoes acomodam as vitimas do 

preconceito a situagao racial existente; 4) restringir o universe reivin- 

dicatorio do "negro", concentrando sua atengao, sua insatisfagao e 

sua ambigao em tomo de aspiragoes de igualdade social que nao 

poem em cheque a concentragao "racial" da renda, do prestigio social 

e do poder — e, portanto, que nao afetam, diretamente, a situagao de 

interesses dos brancos como e enquanto "raga dominante"; 5) fo- 

mentar, em um contexto de consciencia critica e insatisfeita da si- 

tuagao racial, a diferenciagao de atitudes, avaliagoes e comportamentos 

divergentes que definem os interesses especificos no "negro" como 

e enquanto categoria "racial". Esta conexao funcional aparece co- 

mo conseqiiencia da expansao da ordem social competitiva e respon- 

de aos requisitos dinamicos de uma sociedade aberta multi-racial. 

Ela condiciona a emergencia das impulsoes igualitarias e das mani- 

festagoes de inquietagao "racial" que langam o "negro", individual ou 

coletivamente, a luta pela equiparagao plena em face do "branco". 

Essa enumeragao revela-nos, sob novo angulo, quao profunda e 

a influencia de fatores arcaicos na organizagao do horizonte cultu- 

ral e das atividades sociais dos agentes do "preconceito de cor". Na 

verdade, a questao de preparar o "negro" para a igualdade social, 

a livre-competigao e a solidariedade nacional nao entra em linha de 

conta. O que prevale, intencional ou inconscientemente, e a onentagao 

inversa, que visa assegurar continuidade e eficacia a um modelo de 

dominagao racial que alicerga a hegemonia da "raga branca" na in- 

capacidade civil da "raga negra", Gragas ao padrao que assume, o 

"preconceito de cor" nao cria alvos explicitos de defesa ou de ata- 

que. A vitima sofre as suas conseqiiencias negativas em extrema 

impotencia, acabando ela propria por forjar ou por agravar o seu 

isolamento socio-cultural, aumentando ainda mais a distancia eco- 

nomica e socio-cultural que a separa da "raga dominante". Ela nao 

dispoe, asim, de condigoes para construir qualquer solidariedade de 

tipo racial e para erguer-se, paulatinamente, como minoria racial 

integrada. Doutro lado, as pressoes da sociedade inclusiva mantem 

um ritmo desigual de participagao do progresso economico, social ou 

cultural. Enquanto a quase totalidade da "raga dominante" projeta- 

se na arena historica e lidera os desenvolvimentos da mudanga cul- 

tural progressiva, nem mesmo os segmentos favorecidos da "popula- 

gao de cor" tern acesso as formas de socializagao e de sociabilida- 

de, as tecnicas de controle social e as posigoes ou papeis sociais ins- 



— 723 — 

titucionalizados de significagao estrategica na organizagao de poder 

da coletividade. Nesse sentido, delineia-se uma linha de cor invisi- 

vel, que estabelece um teto tacito a equiparagao economica e sdcio- 
cultural do "negro" ao "branco". fisse teto pode ser furado por indi-' 

vfduos isolados, sob a anuencia ou a complacencia do "branco". Mas 

nao existe nenhuma disposigao a compreende-lo (e, por conseguinte, 

a combate-lo) como barreira a integragao nacional. Por fim, parece 
claro que, sob a pressao de seus interesses especlficos, o "negro^ 

projeta as manifestacoes do "preconceito de cor" em novas conexoes 

de sentido e, portanto, em conexoes funcionais que articulam melhor 

as relagoes raciais as possibilidades ou as exigencias do presente. No 

entanto, nao possui elementos para intervir construtivamente na 

reconstrugao do sistema existente de relaffoes raciais. Primeiro, por- 

que nao e responsavel nem pode corrigir a falta de um; sistema de 

solidariedade supra-racial, suscetivel de identificar o" "branco" com 

o "negro" e de irmana-lo a seus anseios igualitarios. Segundo, por- 

que nao dispde de meios para melhorar a consistencia, difundir e 

concretizar estes anseios dentro da "populagao de cor". O controle 

desses meios depende da aboligao das fontes economicas, sociais e 

culturais do padrao vigente de desigualdade racial e, a julgar pelo 
que vimos, so a longo termo e lentamente e de esperar-se alguma 

alteragao de carater estrutural. Terceiro, as fungoes de efeitos so- 

ciais construtivos atualizam-se atraves das mudangas que afetam a 

situagao economica ou socio-cultural do "negro" na sociedade in- 

clusiva. Onde este passa a pertencer ao "sistema" (principalmente 

onde isso se da em posigoes dotadas de alguma vitalidade socio-eco- 
nomica), o "homem de cor" adquire uma situagao de classe, e com 

ela, certas facilidades para proteger seus interesses pessoais, mesmo 

contra as manifestagoes mais arraigadas, encobertas e corrosivas do 
"preconceito de cor". Nao obstante, por enquanto as alteragoes des- 

sa ordem so alcangam a area de ajustamentos pessoais que pode ser 

controlada pelas intengoes do socius. O que significa que elas ainda 
nao atingem, vitalmente, a concentragao racial da renda, do pres- 

tfgio social e do poder, sendo quase irrelevantes, portanto, como su- 

porte para a modificagao dos padroes vigentes de relagoes raciais. 

Na verdade, nem mesmo na esfera da competigao puramente pessoal 

o "negro" encontra condigoes para resguardar seus interesses, con- 

tinuando fora de questao o uso construtivo do conflito nas relagoes 
raciais. Em suma, ao mudar sua situagao social o "negro" transfor- 

ma sua capacidade de interagao com o "branco", o que da origem a 
novas conexoes funcionais nas manifestagoes do "preconceito de cor" 
definidamente vinculadas a transformagao da ordem racial existente. 

Mas essas conexoes nao se desenvolvem plenamente, porque sao su- 
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focadas por padroes de comportamento racial obsoletos e por estrutu- 

ras raciais arcaicas. 

A analise dos mecanismos de reaeao societaria as manifestagoes 

ostensivas ou veladas do "preconceito de cor" conduz a conclusoes 

analogas. O sisteir^a societario nao possui nenhum mecanismo de re- 

pressao de tais manifestagoes. O padrao de dominagao racial, herdado 

com a relagao racial tradicionalista e assimetrica, pressupoe o "pre- 

conceito de cor" como requisite niimero um. Doutro lado, a forma- 

gao e o desenvolvimento da ordem social competitiva ainda nao se 

refletiram, estrutural e dinamicamente, na diferenciagao desse padrao 

de dominagao racial. Como acentuamos, apesar das anomalias conse- 

qiientes, as diferengas socio-economicas e culturais da sociedade de 

classes serviram como suporte morfologico e dinamico para a per- 

petuagao do antigo padrao de dominagao racial. Isso determinou 

certa exacerbagao do "preconceito de cor". Na verdade, onde 

este nao exerceu influencia bem definida na adaptagao da rela- 

gao racial tradicionalista e assimetrica ao regime de classes, ele pro- 

prio absorveu alguns de seus significados e fungoes, condenados ao 

desaparecimento pelo novo clima de convivencia humana. Portanto, 

ainda aqui a situagao historico-social de transigao, com que nos de- 

paramos, coloca-nos diante da mesma realidade. A mudanga social 

progressiva afetou o antigo sistema de relagoes raciais, sem contudo 

abala-lo profundamente ou substitui-lo por algo mais ajustado aos 

requisites materiais e morais da ordem social competitiva.. Em conse- 

g[uencia, as tecnicas de controle social, que canalizam, disciplinam e 

orientam os mecanismos de reagao societaria ao "preconceito de cor", 

ou sao obsoletas e anacronicas (como expressao direta de um estado 

extreme de demora cultural), ou sao inconsistentes e debeis, estando 

ionge de responder as exigencias de uma ordem social competitiva 

(e, por isso mesmo, aberta e democratica pelo menos em alguns ni- 

veis da organizagao social). Dai resulta: 1.°) as tensoes raciais, que 

emergem, como vimos, largamente dissociadas dos padroes normais 

<3as relagoes competitivas e de conflito numa sociedade de classes, 

sao tambem enfrentadas, em grande escala, atraves de mecanismos 

de reagao societaria anacronicos; 2.°) a diferenciagao destes mecanis- 

mos, em termos dos interesses e dos valores inerentes a ordem social 

competitiva, e quase neutra no piano dos controles societarios globais; 

^.0) as tendencias predominantes nos ajustamentos raciais analisados 

demonstram que a "populagao de cor" e mais sensivel aqueles in- 

teresses e valores sociais, o que faz com que exiba, com miaior inten- 

^idade e tenacidade, expectativas de comportamento mais ou menos 

.adequados as exigencias da situagao. 
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O que caracteriza, fortemente, a reagao do "branco" as manifes- 
tacoes do "preconceito de cor" nao e o desejo de reconhece-lo como 

problema social e de extirpa-lo. Mas, ao contrarlo, o empenho de 

"salvar as aparencias", agora combinado ao temor de que a exacer- 

bagao do "preconceito de cor" acarrete novas ameagas a paz social. 
Enquanto a concepgao tradicionalista do mundo se mantinha com 

equilibrio era facil conjurar esses riscos descarregando nas costas do 
"negro" os onus pelo equilibrio do sistema de relaQoes raciais. As- 
sim, recorria-se a um expediente consagrado pela pratica. Onde o 

"preconceito de cor" se manifestasse de forma tipica, exigindo rea- 

justamento da situagao, esta se processava as custas do proprio "ne- 
gro". Q procedimento tacito consistia em remove-lo de determinados 
papeis sociais "para o bem dele" (103). Nao se cogitava desse "bem" 

a luz da mudanga da estrutura da situagao, da organizagao do corn- 
portamento ou do carater dos "brancos". Havia uma variavel hu- 
manitaria: ela transparecia onde o "branco" se impunha uma rotagao 

de perspectivas sociais, que o envolvia na situagao humana do "pre- 

to". Esta conduzia, diretamente, as manipulagoes pressupostas pela 

formula de tratar a pessoa ou os interesses do "negro" como exce- 

gao. Assim, "apertava-se" na educagao deste e nas exigencias que 

ele tinha de suportar com exito para ser acolhido "como se fosse 

branco" ou como "negro de alma branca". Ora, essa formula era, 
por sua propria essencia, acomodaticia. Ela nao pressupunha nenhum 

intento de por termo ao "preconceito de cor" e as suas conseqiiencias 

nefastas, seja para as suas vitimas diretas, seja para a coletividade. 

Permitia retirar uma ou outra "personalidade" do destino comum 

da "raga negra", servindo os episodios para demonstrar o teor "de- 
mocratico" do comportamento racial dos "brancos" e, simultanea- 

mente, que o "negro" forjava a sua propria degradagao. Mesmo na 
fase em que a concepgao tradicionalista do mundo comega a entrar 

em crise irreversivel (muito tardia, na esfera das relagoes raciais), 

esse padrao de humanitarismo farisaico dominava completamente os 
espiritos. Ja mencionamos, por duas vezes, um caso tipico: da mae 

que proibira sua filha de estudar, para evitar futuras desilusoes. A 
jovem branca, que discutiu o caso com a velha, colocou-se o dilema 

existente. De um lado, a desilugao da moga; de outro, as perspecti- 

vas que ela teria. Viu-se tolhida e desempenhou o papel de Pilatos, 

que vem a ser o gesto de solidariedade racial que o "branco" julga 
ao seu alcance. Convem relembrar as melancolicas reflexoes da in- 
formante, uma jovem de sensibilidade e magnifico carater: "Tal 

<103) — Os dados expostos acima, no capitulo anterior e neste capftulo, dispen- 
sam-nos de uma digressao empirica. No material exposto, um dos melhores 
exemplos 6 mencionado na nota 89 (p. 692). 
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estimulo [de incitar a mae a corresponder aos desejos da filha] teria 

sido, a meu ver, um ato desumano. Mas quando penso nele fico tarn- 

bem a pensar se mais desumano nao seria deixar essa jovem sem 

nenhuma oportunidade de ascensao, sem nenhum horizonte de pro- 

gresso". Eis al o drama etico do "branco", em toda a sua pureza. A 

crise da concepgao tradicionalista do mundo liberta-o das garras da 

acomodagao farisaica, mas nao tan to que o incite a verdadeira in- 

dignagao moral. Incentivar o "negro" a igualar-se ao "branco" se- 

ria um "ato desumano"; nao faze-lo, porem, vem a ser um "ata 

mais desumano". Com isso, fecha-se o circulo vicioso, onde deve- 

riam comegar agoes de solidariedade social para com o "negro". Na- 

da se alterara profundamente, enquanto o "branco" fechar-se, abstra- 

tamente, nesse dilema. A "paz de consciencia" pode ser obtida. O 

"branco" reage, individualmente, de modo a superar aquilo que ele 

combate na concepgao tradicionalista do mundo. Mas nao vai alem, 

para impedir que os anseios igualitarios do negro e do mulato susci- 

tem "atos desumanos". E claro que as situagoes de convivencia for- 

gam as portas em outras diregoes. As vezes, o "branco" pode por 

em pratica um novo padrao de humanitarismo. Em nossas observa- 

goes, surpreendemos diversos e reiterados flagrantes dessa especie. 

Um bom exemplo nos e fomecido pelo chefe do servigo de coloca- 

goes de uma organizagao patronal. Me acabou aprendendo, pela pro- 

pria experiencia, o que significa "preconceito de cor" na competigao 

do "negro" por melhores niveis de ocupagao e de renda. Aos poucos, 

envolveu-se emocional e moralmente na situagao. Procurava ajudar os 

"candidates de cor", com todo o empenho. "Outro dia me pediram um 

porteiro branco. Tinha somente a ficha de um negro e nao o man- 

dei. Depois apareceu um nordestino. Achei que era branco mas 

pedi a umas colegas que o observassem e me confirmassem ou nao. 

Acharam que era branco. Entretanto a firma nao o contratou". Quan- 

do conseguia colocar um protegido, ficava entusiasmado, como o de- 

monstrou, com exuberancia, ao tratar do caso de um contador ne- 

gro, que colocara em um emprego dificil e que "estava dando con- 

ta do recado". Mse avango-limite, que caracteriza o desdobramenta 

positive das disposigoes igualitarias do "branco", para no limiar do 

respeito pela ordem racial existente. Se as firmas aceitarem as su- 

gestoes, elas dao frutos. Caso contrario, receberao os candidates de- 

acordo com as preferencias raciais expressas. A pressao da procura 

favorece o sentido do processo. No entanto, nao se esboga a dispo- 

sigao de acelera-lo, de forgar as coisas e, inclusive, de "colocar con- 

tra a parede" os que persistem na orientagao contraria. Onde esta 

bandeira se ergue, ela e conduzida pelo "negro", que se ve mal 

compreendido e amargamente desamparado. 
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Dois estudos de caso permitiram avaliar a consistencia dessa 

reagao espontanea, que desaprova particularmente as manifestagoes 

ostensivas do "preconceito de cor", sob a capa do "preconceito de 

nao ter preconceito". Um deles, focalizava as repercussSes da hospe- 

dagem a Katherine Dunham e seu grupo pelo Hotel Esplanada. Em 

toda a imprensa, de Sao Paulo e de outras capitals dos estados, sur- 

giram censuras violentas (104). Porem, nem mesmo os jomais que 

demonstraram maior acuidade e objetividade foram ao fundo da 

questao e suscitaram a necessidade de atalhar o mal pela raiz. S6- 

mente numa manifestagao deparamos com algo que abria esta pers- 

pectiva, malgrado as confusoes explicitas: "somos sinceros quando 

afirmamos que nao existem preconceitos raciais entre nos" 

"Todavia devemos trabalhar muito para que o conceito de igualdade 

humana penetre profundamente entre nos". A conclusao que se pode 

extrair e que havia mais empenho em ignorar-se a realidade racial, 
que em descobri-la, corajosa e objetivamente. Doutro lado, a desa- 

provagao atingia menos o "preconceito de cor", em si mesmo, que os 
riscos do seu agravamento e de sua transformagao em preconceito 

e discriminagao raciais sistematicos, descritos como "tifo racista". 

O outro estudo de caso tomou por objeto as repercussoes da promul- 

gagao da lei Afonso Arinos, contra as manifestacoes da discriminagao 
e do preconceito de raga ou de cor. Como se tratava de uma medida 

legislativa, que pretendia preceituar tais manifestagoes como con- 

travengoes puniveis legalmente, essa lei dava margem a que se con- 

siderasse como o "branco" se propoe o problema do controle do 

"preconceito de cor" (105). Tres coisas se patentearam claramente. 

Primeiro, independentemente de reconhecerem ou nao a existencia 

ou a gravidade do problema, prevalecia entre os "brancos" a ten- 
dencia a considerar tais atitudes e comportamentos como de "foro 
intimo". Em conseqiiencia, nao se colocava a questao de extirpa-lo 

mas de restringir a sua evidencia ou os prejuizos que ele poderia 
acarretar as suas vitimas. Segundo, percebiam o interesse do "ne- 

gro" em revoltar-se contra certas manifestagoes irretorquiveis do 

"preconceito de cor", inclusive em termos dos direitos fundamentais, 
garantidos pela Constituigao. Contudo, nao se atentava para o in- 

teresse maior, relacionado com o equilibrio da ordem social competi- 

(104) — Nas noticias coligidas, aparecem condenagoes veementes, atrav^s de pa- 
lavras-chaves como "impressao de revolta", "verdadeira surpresa", "o de- 
testavel problema", "insulto as tradigoes brasileiras", "repugna a todos 
n6s, como cristaos e como latinos", "ser negro jd se vai tornando crime 
entre nds", "caso triste", "envergonha as nossas tradigoes", "tifo racis- 
ta", etc. 

(105) — Sobre as repercussoes mencionadas, conforme a analise do autor em R. 
Bastide e F. Fernandes, Brancos e Negros em Sao Paulo (op. cit., cap. V, 
esp. pp. 301-318). 
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tiva numa sociedade multi-racial. Por isso, o controle mesmo do 

"preconceito de cor" aparecia como um dilema humanitario, com 

fundamentos juridicos, e nao como uma imperiosa necessidade de 

carater nacional. Terceiro, so opinioes isoladas atinavam com as 

razSes mais profundas da existencia e da exacerbagao do "preconceito 

de cor". Ignorou-se, assim, a inocuidade da lei e o que ela repre- 

sentava como evidencia substancial do "preconceito de nao ter pre- 

conceito". As medidas que poderiam ter alcance construtivo, relacio- 

nadas com a participagao anomala do "negro" do fluxo de renda, do 

prestigio social e do poder, foram simplesmente ignoradas. Como 

sucedeu no espirito do legislador, elas nao se fizeram presentes, pois 

se isto acontecesse o problema do negro assumiria outra feigao no 

quadro de cogitagoes pragmaticas dos "brancos". 

Bern diversa e a posigao do "negro" diante das manifestagoes ve- 

ladas ou ostensivas do "preconceito de cor". Ao contrario do "bran- 

co", que por mais longe que va, no piano verbal, permanece apatico 

a necessidade de intervir na concentragao racial da renda, do pres- 

tigio social e do poder, o "negro" parte dessa necessidade e em tor- 

no dela constroi suas reagoes coletivas contra o "preconceito de cor". 

Na verdade, qualquer que seja sua situagao socio-economica e cul- 

tural, ele jamais e indiferente ao dilema moral decorrente do "prej- 

conceito de cor" e, tambem jamais se d^scarta da convicgao, expres- 

sa ou meramente subentendida, de que o preconceito representa uma 

injustiga social. Nos ja apontamos, acima, como o "negro" associa 

um teor reivindicativo aos seus anseios de ascensao socio-economica. 

Ora, o pathos e o logos dessa reagao encontra-se no modo pelo qual 

ele se define, praticamente, diante do controle das manifestagoes e 

dos efeitos do "preconceito de cor". Se reduzissemos a cinco as posi- 

goes esquematicamente puras, que o "negro" poderia tomar nessa 

esfera de sua relagao com a estrutura racial da sociedade brasileira, 

poderiamos constatar como ele nunca chega a ser, verdadeiramente, 

neutro em face dos interesses que se associam a situagao de raga em 

que se acha inserido. O limite extreme pode ser tornado na atitud© 

de retraimento do "negro rustico". file por assim dizer se isola ir- 

racionalmente, mas ao isolar-se emite um protest© mudo, que e o 

unico ao seu alcance, rejeitando um mundo no qual ele aparece co- 

mo uma entidade sub-humana. Em seguida, devemos considerar a 

situagao do "negro desordeiro" e "malandro". Indo-se a substancia 

das coisas, a sua reagao possui o mesmo significado que a do "negro 

rustico". So que ele procura alcangar o mesmo fim por outros meios. 

Julgando-se menos "ingenuo", recusa-se a ser "trouxa", recorrendo a 

irresponsabilidade declarada e sistematica como um expediente de 

evasao e de protest©, A essas duas reagoes toscas, precisariamos agre- 
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gar as altemativas do "negro consciente" e socialmente "respeita- 

vel". Aqui, temos tres situagoes caracteristicas. A do "negro trans- 

fuga" (106), que independentemente de sua posigao socio-economica, 

aceita a condigao da excegao que confirma a regra em toda a pleni- 

tude, inclusive no piano das lealdades raciais. feste tipo, de fato, 
age como "super branco". Quase sempre mestigo e com freqiiencia 

mulato claro (107), o seu pecado consiste em tomar ao pe da letra ps 

mitos raciais elaborados pelo "branco". fele nao e, propriamente fa- 

lando, um traidor, embora seja representado dessa maneira no "meio 

negro". O seu mal — se ha algum mal nisso — esta no grau com que 
se envolve com o super ego ideal, construido pelos "negros" como 

uma resposta a imagem estereotipada do "preto". De passagem, ja 

indicamos como esse super ego se forma e como ele e compartilhado 

tanto no nivel do "negro ordeiro", quanto na carreira do "negro que 
sobe". Os individuos nao se tornam "transfugas" senao quando, ao 

participarem desse super ego, exageram nas medidas e acabam se 

convertendo em "lacaios" ou "escarradeiras dos brancos". No entanto, 
ate tais personagens dinamizam suas atitudes e comportamentos por 
uma incoercivel incompatibilidade ao "preconceito de cor". Sob cer- 

tos aspectos, embora eles nao se deem conta disso, eles tambem rea- 

gem irracionalmente ao "preconceito de cor", entendendo suprimi-lo 

pela rendigao incondicional ao "branco". Por isso e que eles repelem 

tao acintosa, violenta e ressentidamente os tragos da imagem este- 
reotipada do "preto" e entregam-se por completo a ilusao de que per- 
tencem ao mundo dos brancos. O antippda do "negro transfuga" e, 

naturalmente, o "negro consciente" e "radical". O pro to tipo do agi- 

tador racial, que nasceu e prosperou com os movimentos reivindi- 

catorios no "meio negro", fesse, nao so repele o "preconceito de cor" 

— mas faz a teoria que permite liga-lo a concentragao racial da 

renda, do prestigio social e do poder. Por fim, temos o laborioso 

self-made-man do "meio negro", que descrevemos no capitulo pre- 

cedente. fiste pode acomodar-se ao "preconceito de cor" e amoldar- 

se, ate, as suas manifestagoes mais chocantes. Mas, e seu adversario 
intransigente, embora fuja da luta racial organizada. No con junto, 

pois, apesar de todas as suas ambigiiidades e contradigoes, a situagao 
de raga confere aos diferentes estratos da "populagao de cor", uma 

especie de sexto sentido, que polariza radicalmente a reagao socie- 

taria do "negro" ao "preconceito de cor" e o anima, consciente ou 
inconscientemente, a representa-lo como um esbulho social e algo 

indigno em si mesmo. 

(106) — Expressao tomada da giria dos prdprios "negros". 
(107) — As vezes designado como "mulato do tipo carioca". 
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Essa disposigao transparece de varias formas nos diferentes ni- 

veis do comportamento do "negro" e ja eclodiu, de maneira siste- 

matica, nas inquietagoes que agitaram o "meio negro" (108). O que 

nos interessa, aqui, diz respeito as razoes que anulam essa disposi- 

gao. For que ela nao se faz sentir como uma forga socialmente cons- 

trutiva e inovadora? Uma parte de resposta e mais ou menos obvia. 

A propria desigualdade racial fomenta uma condigao de dependencia 

que reduz o "negro" a extrema impotencia. Este nao tern condigoes 

para proteger-se senao atraves dos mecanismos de reagao societaria 

da sociedade global, vale dizer, senao indlretamente, atraves do "bran- 

co". Dadas as inconsistencias do nosso sistema de solidariedade na- 

cional e as conseqiiencias do isolamento socio-cultural difuso, mes- 

mo quando demonstra a maior dose de "boa vontade", o "branco" 

nao possui condigoes para ser um porta-voz autentico dos anseios de 

autonomia economica, social e cultural do "negro". Tal coisa exigiria: 

1.°) que ele se transformasse em critico da concentragao racial da 

renda, do prestigio social e do poder; e 2.°) que ele se dispusesse a 

reagir socialmente contra as manifestagoes do "preconceito de cor" 

mediante medidas que visassem, pelo menos, a curto e a longo prazo, 

a equiparagao progressiva das duas "ragas" na estrutura de poder 

da sociedade. Doutro lado, como nos ensina o capltulo anterior, o 

proprio envolvimento da "populagao de cor" nessa estrutura de poder 

opera como uma fonte incontrolavel de solapamento e de neutralizagao 

da capacidade de reagao societaria do negro e do mulato as manifesta- 

goes do "preconceito de cor". Faltam-lhes autonomia economica, so- 

cio-cultural e politica para engendrar mecanismos especificos de so- 

lidariedade racial e para desencadear ou fortalecer certas tendencias 

basicas para a consolidagao de uma democracia multi-racial. For 

essa razao, provavelmente, o "negro que sobe" prefere voltar as 

costas as inqu'etagoes e as agitagoes raciais. Tenta submeter a con- 

trole apenas os efeitos do "preconceito de cor" que podem ser cor- 

rigidos no piano do comportamento social inteligente dos individuos 

isolados. Quanto ao problema negro, que constituia o alfa e omega dos 

movimentos reivindicatorios, ele se omite, como se fosse impotente 

para tomar em suas maos as decisoes que afetam o seu proprio fu- 

ture e o destino de uma politica racial baseada no pluralism© de- 

mocratic© . 

Ainda aqui, portanto, descobrimos o quanto os mecanismos de 

reagao societaria ao "preconceito de cor" estao divorciados da es- 

trutura e da dinamica de uma sociedade de classes. As fricgoes pro- 

(108) —• Dispensamo-nos de discutir o assunto, sob os dois angulos, neste capltu- 
lo. Quanto k parte que mais poderia interessar, ver a descrigao e a in- 
terpretagao das inquietagoes raciais no capitulo 4. 
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vocadas pelas manlfestagoes do "preconceito de cor^' so parcialmente 

se fundem ou se mesclam com a estratificagao e o funcionamento da 

ordem social competitiva, tal como ela se apresenta na maior comu- 

nidade industrial do Brasil. Elas originami tensoes que sao, por is- 
so, representativas de outros estadios de nosso desenvolvimento his- 

torico-social. Como nao poderia deixar de suceder, tais tensoes sao 
submetidas a controle ou largadas a si mesmas segundo tecnicas so- 

ciais variavelmente caracteristicas do passado remoto ou recente. 

Sob esse aspecto, somente o "negro" procura inserir-se, material e 

moralmente, no mundo criado pelo regime de classes — mas como se 
fosse um intruso, que nao desperta nem entusiasmo nem solidarieda- 

<3e no cora^ao dos outros homens. 

Encerramos, assim, a discussao dos temas que deviam ser exa- 
minados nesta parte do presente capitulo. Em nosso entender, as 

conclusoes orientam-se, homogeneamente, na mesma diregao. Elas 

indicam que se estabeleceu um hiato consideravel entre o nosso sis- 

tema de relagoes raciais e o padrao de integragao social da ordem 

social competitiva, tal como ela chegou a consolidar-se, historica- 

mente, em Sao Paulo. As tensoes raciais eclodem em um mundo em 

rapida mudanga economica, social e cultural. Contudo, tal como elas 

se manifestam e sao enfrentadas socialmente, elas nao contribuem 
nem para precipitar a desintegragao dos antigos padroes de relagoes 

raciais, nem para acelerar a formagao de novos padroes de rela- 

goes raciais, ajustados a estrutura e a dinamica da sociedade de clas- 

ses. Por enquanto, ambos os efeitos resultam da propria diferenciagSo 

da ordem social competitiva e das repercussoes deste processo na 

reorganizagao do sistema herdado de acomodagao racial. Gragas ao 

ostilo de sua manifestagao e ao tipo de reagao societaria que estimu- 

lam na sociedade global, as tensoes raciais antes atuam no sentido de 

dar continuidade e de fortalecer a desigualdade racial, que na diregao 

oposta, de incrementar a equiparagao socio-economica e cultural do 

"negro" em face do "branco". Dadas essas condigoes socio-dinamicas. 

sao naturalmente limitadas as oportunidades do "homem de cor" de 

transformar-se em agente historico da modemizagao dos padroes vi- 
gentes de relagoes raciais. file fica, quase literalmente, a merce das 

tendencias da mudanga socio-cultural espontanea. Realiza verdadeira 

proeza, sob todos os aspectos, quando consegue perceber o significado, 
as tendencias ou as consequencias das mudangas em curso, ajustando- 

se a elas ou esforgando-se para atender as suas exigencias psico e so- 
cio-dinamicas. Todavia, raramente ele logra condigoes exteriores 

<e subjetivas propicias. Isso nao s6 o impede de intervir regularmente 
na elaboragao social construtiva das tensoes raciais. Tambem dilui 

ou anula a maioria das influencias inovadoras que o "negro" po- 
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deria exercer socialmente, no sentido de eliminar ou de reduzir a 

desigualdade racial. 

2 — O Dilema Racial Brasileiro: 

Os resultados da analise precedente completam o nosso quadro 

de referencia da situagao de contacto racial investigada. file eviden- 

cia, com vigorosa comprovagao empirica, que a situa^ao de ra^a da 

"populagao de cor" ainda nao corresponde, estrutural e funcional- 

mente, as possiveis situagoes de classe segundo as quais se configurar 

morfologica e dinamicamente, a ordem social competitiva, tal como 

ela se manifesta em Sao Paulo .A explicagao desse fenomeno de de- 

mora cultural foi fomecida ao longo de minucioso esforgo de des- 

crigao e de interpretagao, que combina a analise sincronica com a 

analise diacronica da realidade racial. De um lado, a desagregagao 

do regime de castas e estamental, associado a escravidao, nao reper- 

cutiu diretamente nas formas de acomodagao racial desenvolvidas 

no passado. Nao so os mecanismos de dominagao racial tradicionais 

ficaram intactos. Mas a reorganizagao da sociedade nao afetou, de 

maheira significativa, os padroes pre-estabelecidos de concentracao 

racial da renda, do prestigio social e do poder. Em conseqiiencia, a 

liberdade conquistada pelo "negro" nao produziu dividendos eco- 

nomicos, sociais e culturais. Ao contrario, dadas certas condigoes es- 

pecificamente historicas, do desenvolvimento economico da cidade, 

ela esbarrou com as pressoes diretas e indiretas da substituigao po- 

pulacional. As limitadas formas de sociabilidade e de vida social 

integracla, herdadas pela "popula^ao de cor" do regime escravocrata 

e senhorial, sofreram um impacto destrutivo e essa populagao en- 

frentou uma longa e intensa fase de desorgamzagao social, fisses 

fenomenos contribuiram, decisivamente, para agravar os efeitos di- 

namicos desfavoraveis da concentragao racial da renda, do prestigio 

social e do poder. For anomalo que isso possa parecer, manteve-se 

inalterada uma situa^ao de ra^a tipica da ordem social desaparecida, 

formando aquela populagao, em sua quase totalidade, um sucedaneo 

da antiga plebe rural e urbana. De outro lado, a formagao e a conso- 

lidagao do regime de classes nao seguiram um caminho que benefi- 

ciasse a reabsorgao gradual do ex-agente do trabalho escravo. A 

ordem social competitiva emergiu e expandiu-se, compactamente, 

como um autentico e fechado mundo dos brancos. Na primeira fase da 

revolu^ao burguesa — que vai, aproximadamente, da desagregagao 

do regime escravista ao inicio da II Grande Guerra (109) — ela res- 

ponde aos interesses economicos, sociais e politicos dos grandes fa- 

(109) — Pontos de referenda escolhidos por motives espedflcamente econdmlcos. 
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zendeiros e dos imigrantes. Na segunda fase dessa revolugao, inau- 

gurada sob os auspicios de um novo estilo de industrializagao e dG 

absorgao de padroes financeiros, tecnologicos e organizatorios carac- 

teristicos de um sistema capitalista integrado, ela subordinou-se aos 

interesses economlcos, sociais e politicos da burguesia que se havia 

constituido na fase anterior — ou seja, em larga escala, aos inte- 
rdsses economicos, sociais e politicos das classes altas e medias da 

"populacao branca". Em vez de ajustar-se a ordem social compe- 

titiva, a situagao d© raga da "populagao de cor" teria permjanecido 

inalteravel, nao fossem as transformagoes sofridas pelo fluxo da 

substituigao populacional. O declinio progressivo mas drastico das 
correntes imigratorias e a intensificagao das migragoes internas acar- 
retaram certas alteragoes no mercado de trabalho e nas tecnicas de 

peneiramento ocupacional. fisse fenomeno e recente, porem, e ainda 

nao se refletiu de maneira relevante nos padroes de concentragao racial 

da renda, do prestigio social e do poder. Mas ele possui enorme im- 

portancia heuristica, porque indica que, nos ultimos vinte e cinco anos, 
a situagao de raga da "populagao de cor" passou a sofrer uma modi- 

ficagao definida, gragas a aquisigao de situagdes de classe tipicas por 

alguns segmentos daquela populagao (a maior parte, mediante a pro- 

letarizagao; uma minoria, rala e heterogenea, pela incorporagao nas 
classes medias; alguns, como casos individuals e esporadicos, pela 

insergao na classe alta). A importancia din^mica deste processo de- 

riva das conexoes psico-sociais do comportamento coletivo do negro 

e do mulato. Enquanto a ordem social competitiva parecia totalmen- 
te bloqueada aos seus anseios de classificagao e de ascensao sociais, 

o "negro" ou se retraia e se isolava, agravando os efeitos anomicos 
da desorganizagao social, imperante no "meio negro"; ou congrega- 

va-se em associagoes e movimentos raciais, que davam vasao as suas 

inquietagoes e canalizavam, coletivamente, o clamor do "protest© 

negro". A medida em que as pressoes do mercado de trabalho foram 

abrindo a ordem social competitiva ao negro e ao mulato e em que se 
concretizaram certas oportunidades de classificagao e de ascensao 

sociais, o negro e o mulato vao concentrar-se na luta absorvente pa- 

ra "pertencer ao sistema". Abandonam as "agitagoes raciais" e lan- 
gam-se, ardorosamente, pela senda da competigao egoistica e indi- 

vidualista. Ambos os processes tiveram, ate agora, escassos reflexos 
na desigualdade racial. Contudo, eles assinalam certas transforma- 

goes radicals na organizagao do horizonte cultural, do comportamento 

e da personalidade do "negro". O primeiro, porque o preparou para 

conhecer e reagir ao mundo em que vivia. Forneceu-lhe uma contra- 

ideologia racial, que o preparou para desmascarar a existencia e os 

efeitos do "preconceito de cor" e auxiliou-o, eficazmente, a diminuir 
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a distancia cultural que separava seus anseios sociais das exigencias 

da situagao. O segundo, porque deu continuidade e eficacia ao pro- 

cesso de reeducagao, desencadeado pelos movimentos reivindicato- 

rios, e porque reorientou suas insatisfagoes coletivas, concentrando- 

as em alvos viaveis e de efeitos profundos. Ofereceu ao "negro" a 

probabilidade de irromper na cena historica como "gente", com no- 

vos pontos de apoio societario para competir individualmente com 

o "branco" e, quern sabe, para propugnar coletivamente o advento da 

Segunda Aboligao. Se tudo isso e consideravel, no conjunto a "popu- 

lagao de cor" apenas esta no limiar de uma nova era. Antes, por 

simples inercia, a concentragao racial compacta da renda, do presti- 

gio social e do poder era suficiente para resguardar um padrao abso- 

luto de desigualdade racial. Agora, que essa concentragao comega 

a apresentar indicios de que esta deixando de ser compacta, outros 

mecanismos entram em jogo, para resguardar e fortalecer a distan- 

cia economica, social e cultural que sempre separou o "branco" do 

"negro" em Sao Paulo. O pior e que este nao dispoe nem de autonomia 

oconomica, social e cultural nem de vitalidade politica para arrostar, 

em seguranga, as repercussoes desastrosas desses mecanismos em suas 

tentativas de "pertencer ao sistema". Impotente e desorientado, ve o 

"preconceito de cor" insinuar-se pelos meandros das relagoes de clas- 

ses, solapando ou diluindo suas aspiragoes mais construtivas de inte- 

gragao social e corrompendo o clima moral dos ajustamentos raciais. 

Em suma, descobre que "pertencer ao sistema", "tornar-se gente" e 

"ser igual ao branco" sao coisas distintas e que possuem muitas gra- 

dagoes. Como se fosse uma hidra, a desigualdade racial recupera-se 

a cada golpe que sofre Onde os interesses e os liames das classes 

sociais poderiam unir as pessoas ou os grupos de pessoas, fora e aci- 

ma das diferengas de "raga", ela divide e opoe, condenando o "negro" 

a um ostracismo invisivel e destruindo, pela base, a consolidagao da 

ordem social competitiva como democracia racial. 

Delineia-se claramente, assim, o dilema racial brasileiro. Visto 

em termos de uma das comunidades industrials em que o regime de 

classes sociais se desenvolveu de modo mais intenso e homogeneo no 

Brasil, ele se caracteriza pela forma fragmentaria, unilateral e in- 

completa com que esse regime consegue abranger, coordenar e regu- 

iamentar as relagoes raciais. Estas nao sao totalmente absorvidas e 

neutralizadas, desaparecendo atras das relagoes de classes. Mas so- 

brepoe-se a elas, mesmo onde e quando as contrariam, como se o 

sistema de ajustamentos e de controles sociais da sociedade de clas- 

ses nao contivesse recursos para absorve-las e regula-las socialmente. 

Caracterizando-se o dilema racial brasileiro deste angulo, ele 

aparece como um fenomeno estrutural de natureza dinamica. file 
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se objetiva nos diferentes niveis das relagoes raciais. For isso, seria 
facil reconhece-lo nos lapses das agoes dos individuos que acredi- 

tam "nao ter preconceito de cor"; nas inconsistencias das atitudes, 

normas e padroes de comportamento inter-racial; nos contrastes en- 

tre a estereotipagao negativa, as normas ideais de comportamento e 
os comportamentos efetivos nos ajustamentos raciais; nos conflitos 

entre os padroes ideais da cultura, que fazem parte do sistema axio- 

logico da civilizagao brasileira; nas contradigoes entre os tipos ideais 

de personalidade e os tipos de personalidade basica modelados atra- 
ves desta civilizagao; etc. Mas, ele se originou de uma causa geral 

e comum: os requisites estruturais e funcionais da sociedade de 

classes so se aplicam fragmentaria, unilateral e incompletamente as 
situagoes de convivencia social em que os socii se apresentam, se con- 

sideram e se tratam como brancos e negros. Em outras palavras, as 

estruturas da sociedade de classes nao conseguiram, ate o presente, 
eliminar normalmente as estruturas pre-existentes na esfera das re- 

lagoes raciais, fazendo com que a ordem social competitiva nao alcan- 
ce plena vigencia na motivagao, na coordenagao e no controle de tais 

relagoes. 

As descrigoes feitas acima permitem compreender e explicar ge- 

neticamente esse fenomeno de demora cultural. Me se produz, de for- 
ma recorrente, porque o "negro" sofre persistentes e profundas pres- 
soes assimilacionistas e, apesar de responder a elas atraves de aspi- 

ragoes integracionistas ainda mais profundas e persistentes, nao en- 

contra vias adequadas de acesso as posigoes e aos papeis sociais do sis- 
tema societario global. Para que sucedesse o contrario, seria preci- 

so que ambas as pressoes se combinassem, pelo menos, a uma equipa- 

ragao social progressiva entre "negros" e "brancos". Isso nos ensina, 
pois, algo muito importante. O dilema racial brasileiro constitui um 

fenomeno social de natureza sociopatica e so podera ser corrigido atra- 
ves de processos que removam a obstrugao introduzida na ordem so- 

cial competitiva pela desigualdade racial. 

Esta explicagao permite situar o problema do negro de uma 

perspectiva realmente sociologica. file nao constitui um "problema 
social" apenas porque evidencia contradigoes insanaveis no compor- 

tamento racial dos "brancos", porque traduz a persistencia indefini- 

da de padroes iniquos de concentragao racial da renda, do prestigio 

social e do poder ou porque, enfim, atesta que uma parcela conside- 

ravel da "populagao de cor" sofre prejuizos materiais e morais incom- 

patlveis com os fundamentos legais da propria ordem social estabele- 

cida. fisses sintomas conduzem a superficie o mal cronico, que e mais 

grave e pernicioso. Trata-se das condigoes minimas de diferenciagao 

e de integragao normais de um sistema social. A plasticidade do 
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comportamento social humano e do funcionamento das instituigoes so- 

ciais permite que uma sociedade opere satisfatoriamente mesmo sob 

condigoes de equilibrio social instavel, mantidas cronicamente. Toda- 

via, enquanto condigoes dessa especie ficam inalteraveis, tal socieda- 

de e condenada a formas anormais ou subnormais de desenvolvimento 

intemo. Ela jamais pode expandir-se ate os limites de diferen- 

ciagao e de integragao normais, a que poderia atingir idealmente. 

Em terminologia durkheimiana, diriamos que ela nao concretizaria 

as potencialidades de desenvolvimento, asseguradas pelo tipo de ci- 

vilizagao correspondente. Ora, o dilema racial brasileiro coloca-nos 

diante de uma realidade dessa especie. O desenvolvimento da or- 

dem social competitiva encontrou um obstaculo, esta sendo barrado 

e sofre deformagoes estruturais na esfera das relagoes raciais. Des- 

se ponto de vista, a corregao de semelhante anomalia nao interessa, 

primaria e exclusivamente, aos agentes do drama, inclusive o que 6 

prejudicado de modo direto e irremediavel. Ela constitui algo de 

interesse primordial para o proprio equilibrio do sistema, ou seja, 

para a normalidade do funcionamento e do desenvolvimento da or- 

dem social como um todo. 

Como se sabe, onde as coletividades humanas enfrentam pro- 

blemas sociais dessa magnitude elas revelam, ao mesn.o tempo, espe- 

cial dificuldade em descobrir e usar tecnicas de controie social apro- 

priadas. Sao Paulo nao constitui, naturalmente, uma excegao a esta 

regra. A propria situagao existente nasce, em larga parte, do fato da 

desigualdade racial ser percebida, explicada e aceita socialmente 

como algo natural, justo e inevitavel, como se a ordem social compe- 

titiva nao alterasse o antigo padrao de relagao entre o 'negro" e o 

"branco". A unica fonte dinamica de influencia corretiva irrefreavel 

vem a ser, portanto, a propria expansao da ordem social competitiva. 

Mas isso faz com que a homogeneizagao do sistema social dependa 

de influxes espontaneos que sao, por sua propria natureza, demasiado 

lentos e instaveis. Acresce que ha um risco evidente e, por isso, pre- 

visivel. As tendencias descobertas nao excluem a possibilidade de 

uma conciliagao entre as formas de desigualdade inerente a sociedade 

de classes e os padroes herdados de desigualdade racial. 

Por ai se infere quao importante se torna o lado pratico do pro- 

blema. Os mecanismos de reagao societaria sao variavelmente ino- 

cuos ou insuficientes. Ou eles nao captam a realidade racial no sentido 

de transformagao da ordem social competitiva; ou eles fazem isso — 

como acontece com algumas das tecnicas sociais manipuladas pelo 

"negro" — mas nao encontram repercussao no fluxo da historia. 

Ainda assim, duas coisas sao evidentes. Primeiro, a unica forga de 

sentido realmente inovador e inconformista, que opera em conso- 
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nancia com os requisites de integragao e de desenvolvimento da or- 
dem social competitiva, precede da agao coletiva dos "homens de 

cor". Desse lado, a reorganizagao dos movimentos reivindicatorios e 

sua calibragao ao presente parece algo fundamental. Hoje, o "meio 

negro" esta mais diferenciado. fisses movimentos deveriam atender 
a variedade de interesses sociais, economicos e culturais que emer- 

giram no seio da "populagao de cor". ContudO, desde que se desse 
maior atengao a necessidade de envolver os "brancos" em tais movi- 

mentos, essa variedade de centres de interesses seria um fator positi- 

vo, pois facilitaria um compreensao mais rapida do pluralismo demo- 

cr^tico em uma sociedade de classes multi-racial. Segundo, grande 
parte da perplexidade que paira sobre o animo dos "brancos" e dos 

"negros" provem da inexistencia de uma filosofia democratica das 

relagoes raciais, compartilhavel e aplicavel socialmente. No clima 

moral predominante nos ajustamentos raciais em curso, e duvi- 

doso que se chegue a algo dessa especie. O "branco" se apega, cons- 
ciente ou inconscientemente, a uma percepgao deformada da situa- 

gao de contacto racial. O "negro", por sua vez, quando rompe essa 

barreira, nao so nao e ouvido, como suscita incompreensoes irracio- 
nais. Alem disso, pelo proprio teor reivindicative de suas aspiragoes 

igualitarias, ele luta por corrigir as inconsistencias e as contradigoes 

das relagoes raciais dentro de uma area imediatista, que se delimita 

por seus interesses economicos, sociais e culturais prejudicados ou 

insatisfeitos. For isso, qualquer inovagao construtiva, de sentido mais 

amplo, teria de resultar de tecnicas racionais de controle. Muitos pai- 
ses ja enfrentaram problemas analogos, demonstrando-nos o caminho 

a seguir. Seria precise introduzir servigos especiais, de ambito nacio- 

nal, regional e local, para lidar com os problemas praticos de absor- 

gao de contingentes populacionais diversos a uma sociedade demo- 

cratica. Infelizmente, a questao tern sido subestimada no Brasil, pre- 
valecendo a orientagao irracional de abandonar-se tais contingentes 

a destines ingratos e quase sempre improdutivos para a coletividade 

como um todo. A luz do que pudemos desvendar, a respeito da si- 

tuagao do negro e do mulato em Sao Paulo, parece obvio que se de- 
re pensar numa mudanga radical de tal orientagao e de modo a 

levar-se em conta, tambem, contingentes populacionais localizados 
nas grandes cidades. No estabelecimento de uma politica de inte- 

gragao racial assim orientada, os diversos segmentos da "populagao de 

cor" merecem atengao especial e decidida prioridade. De um lado, 

porque de outra maneira seria dificil reaproveitar-se, totalmente, 
essa importante parcela da populagao nacional no regime de tra- 

balho livre. De outro, porque nao se pode continuar a manter, sem 

grave injustiga, o "negro" a margem do desenvolvimento de uma ci- 
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vilizagao que ele ajudou a levantar. Como escreveu Nabuco, "temos 

de reconstruir o Brasil sobre o trabalho livre e a uniao das ragas na 

liberdade". Enquanto nao alcangarmos esse objetivo, nao teremos 

uma democracia racial e, tao pouco, uma democracia. For um pa- 

radox© da historia, o "negro" converteu-se, em nossa era, na pedra 

de toque da nossa capacidade de forjar nos tropicos este suporte da 

civilizagao moderna. 

Aqtdsigao pot*.  — 
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