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Hi tempos ngo se publica no Brasil 
um livro deste peso sobre a teoria das 
rela~des raciais. Trata-se do resulta- 
do de pesquisa e reflex6es sobre Bra- 
sil, Estados Unidos e Africa do Sul, 
enfocando a obra de autores brasilei- 
ros e estrangeiros, assim como a rea- 
lidade das rela~6es raciais. 0 estilo 
do livro reflete o engajamento do au- 
tor com o tema da desigualdade raci- 
al e sua convicG50 da necessidade 
de, digamos assim, "racializar" o de- 
bate sobre as desigualdades e as po- 
liticas sociais no Brasil e, contempo- 
raneamente, desmontar "o cariter 
assimilacionista e universalists do 
mod0 brasileiro de se identificar, a si 
e aos demais" (p.10). Nisto Antonio 
S6rgio se aproxima da id6ia de muitos 
ativistas negros de que, para se com- 
bater devidamente o racismo, haveri 
antes de tudo de desmantelar alguns 
dos mitos de origem da sociedade 
brasileira: que 6 mais cordial e inte- 
gradora do que outras; que aqui con- 
ta a classe muito mais do que a cor; 
que ngo haveriam barreiras insuperi- 
veis para as "pessoas de cor". Neste 
sentido, se me d i  licen~a, acredita-se 
que haveria de modificar a cultura 
brasileira antes de poder intervir em 
suas desigualdades raciais. Resta a 

questgo: at6 que ponto isto 6 real- 
mente possivel e que Estado, nesta 
temporada de diminuida interven~go 
do poder piiblico, teria a f o r ~ a  para 
conduzir esta luta prometeica? 
0 livro possui um cariter intrinseca- 
mente comparativo, sendo que os 
Estados Unidos, muito mais do que 
outras regides, s5o o termo de refe- 
rkncia. Neste sentido, q u i ~ i  a ques- 
t5o central possa ser aquela apresen- 
tada na pigina 39: por que os siste- 
mas raciais do Brasil e dos Estados 
Unidos tgm sido tornados como p6- 
10s opostos? Por que as similarida- 
des funcionais tern passado desper- 
cebidas? 
Apresentando num forrnato conve- 
niente ao leitor oito artigos jk publi- 
cados em revistas especializadas, 
Racismo e Anti-Racismo no Brasil 
esta organizado em tr2s partes. Nas 
duas primeiras, discutem-se concei- 
tos e teorias; na terceira, de cunho 
mais explicitamente politico, a neces- 
sidade de "fazer algo" contra o racis- 
mo da sociedade brasileira 6 coloca- 
do de forrna imanente e imperativa, 
salientando a urggncia de politicas 
p6blicas para a ascensgo social dos 
negros no Brasil. As trgs partes siio 
perpassadas pel0 esfor~o, muito bem 



sucedido, de mostrar como racismo e 
modernidade mais do que antinomias 
representam uma parceria quase cons- 
tante na sociedade de hoje. Tanto a 
discriminagiio racial como o uso poli- 
tico da identidade ktnica - que no 
Brasil se alimenta tambkm de icones 
baseados na inversiio dos estere6ti- 
pos tradicionalmente associados com 
o fenotipo negro - parecem fen6me- 
nos que hoje se manifestam de forma 
mais explicita que antes. Ademais, 
Antonio Skrgio nos explica, o "racis- 
mo brasileiro esti umbilicalmente li- 
gado a uma estrutura estamental, que 
o naturaliza, e niio a estrutura de clas- 
se, como se pensava" (p. 13). 
0 primeiro capitulo enfatiza a neces- 
sidade de adotar uma definiqiio no- 
minalista da nogiio de "raga", o que, 
segundo o autor, permitiria evitar os 
perigos ideol6gicos que o termo car- 
rega. Embora minha percep@io do ter- 
mo seja diferente - um aniitema para 
as cisncias sociais, preferindo a ele, 
como categoria analitica, o termo 
"racializa~iio", tamb6m utilizado por 
Anthony Appiah, um autor citado no 
livro - nFio hii como niio subscrever 
ao postulado que conclui este capi- 
tulo: "De fato, quando a 'raga' estA 
presente, ainda que seu nome niio 
seja pronunciado, a diferenciagiio 
entre tipos de racismo s6 pode ser 
estabelecida atravks da anilise de sua 
formaqgo hist6rica particular, isto 6, 
atravks da aniilise do mod0 especifi- 
co como a classe social, a etnicidade, 

a nacionalidade e o gsnero tornaram- 
se metiiforas para a 'raga' ou vice- 
versa" (p.35). 
"Qualquer estudo sobre o racismo no 
Brasil deve comeqar por notar que, 
aqui o racismo 6 tabu." Com esta fra- 
se lapidar, que lembra a famosa de- 
claraqiio de Florestan Fernandes so- 
bre "o preconceito de n5o ter precon- 
ceito" que caracterizaria o Brasil, co- 
mega o capitulo 2, que apresenta um 
artigo publicado pela primeira vez em 
1995. Imagino que hoje Antonio Skr- 
gio niio afmaria o mesmo, pois a exis- 
tsncia do racismo 6 atualmente assu- 
mida niio s6 nas cihcias sociais como 
na imprensa erudita e popular, na TV 
e at6 em boa parte da opiniiio pdbli- 
ca, como diferentes pesquisas vsm 
mostrando. Mais do que denunciar o 
racismo, parece hoje ser necessiirio 
reconstruir sua gsnese e, obviamen- 
te, comegar a aplicar remkdios. 0 bom 
deste capitulo 6 propriamente mos- 
trar como a linguagem de classe e de 
cor, no Brasil, sempre foi usada de 
modo racializado, assim como indicar 
qual tem sido o debate politico sobre 
o racismo. Este debate esti relacio- 
nado com a construgiio de um imagi- 
nArio popular e culto da nagiio brasi- 
leira como entidade "heterof6bicam, 
para usar a feliz definigiio do autor, 
dentro da qual quase niio haveria es- 
paCo para o exercicio da diferenga 
cultural e menos ainda ktnico-racial. 
No capitulo 3, Antonio Skrgio mos- 
tra como muda a agenda de pesquisa 



e como o Brasil deixa de ser um mo- 
delo de democracia racial para os es- 
tudos itnicos - embora pode-se ar- 
gumentar que continua sendo tal em 
pate  do imaginhrio popular, nas re- 
presenta~6es turisticas e na elegia 
ufanista do Brasil manifestada em tor- 
no da celebraqiio dos 500 Anos. Aqui 
6 analisada a fonna pela qua1 "cor" e 
discriminasgo racial fazem parte das 
categorias explicativas da "escola 
paulista" (sobretudo Florestan 
Fernandes), de autores baianos 
(Thales de Azevedo) e cariocas (Luis 
Costa Pinto e Guerreiro Ramos). As 
posi~des siio analisadas ao longo de 
tres interessantes eixos: a posiqiio 
ideologica (acreditar ou ngo que o 
Brasil fosse intrinsecamente menos 
racista do que outras sociedades), o 
esquema interpretative (se tratava de 
uma sociedade de classes ou 
estarnental, ou ainda de um unico Bra- 
sil ou viirios brasis), e a disputa te61-i- 
ca sobre como explicar as rela~des 
raciais em geral. 0 capitulo seguinte 
continua nesta trilha, analisando tam- 
bkm a obra de Donald Pierson, 
Marvin Harris e, em medida menor, 
Charles Wagley. Discordando com o 
pouco peso que estes autores deram 
h cor como fator de organiza@o das 
relasdes sociais, Antonio Skrgio con- 
clui que "o racismo e o 'preconceito 
de cor' siio formas racializadas de 
naturalizar a segmentas20 da hierar- 
quia social" (p. 123). 0 capitulo quin- 
to busca reconstruir a aniilise de 

Thales de Azevedo sobre as rela~des 
raciais na Bahia, enfocando sobretu- 
do a pesquisa que resultou no livro 
As  elites de cor, publicado em 1953. 
0 autor garimpa a obra de Thales des- 
cobrindo um homem que, embora 
convencido da necessidade da demo- 
cracia racial, desvenda aos poucos 
aspectos e momentos da vida baiana 
onde h i  discriminaqiio racial. Neste 
sentido o livro Racismo e Anti-Ra- 
cismo no BrasiE tem o grande mirito 
de ter recolocado Thales no centro 
da pesquisa e do debate sobre rela- 
@es raciais, moderniza~ao e socie- 
dade brasileira. Por um lado, Thales 
tinha de alguma fonna se auto-exclu- 
ido deste debate; por outro, o fato de 
estar na Bahia deve ter contribuido 
n2o pouco para sua relativa 
marginaliza~iio no debate, que funci- 
onou mais entre a "escola paulista", 
Freyre e os autores baseados no Rio 
(Guerreiro Rarnos, Costa Pinto e, mais 
tarde, Carlos Hasenbalg, Nelson do 
Valle Silva, Peter Fry, Ivonne Maggie 
e outros). Aqui o autor salienta o cui- 
dado de Thales em pesquisar o 
especificamente soteropolitano na 
forma~iio das classes e dos tipos de 
status. Falta porkm em Antonio Skr- 
gio, ao reler Thales, uma importante 
constata~iio sobre a Bahia contem- 
porsnea: ela 6 hoje, em muitos senti- 
dos, menos hierkquica. Seu racismo 
jii 6 outra coisa que niio a defesa de 
privilkgios originados nos 
estamentos. Clubes de elite, casamen- 



tos interraciais, mestiqagem e "em- 
branquecimento" tgm agora outro 
valor e precisam ser observados sob 
outros prismas. As esferas de socia- 
lizaqiio entre brancos e negros siio 
mais amplas que antes e isso requer 
outros principios classificatorios da 
"COT". Hoje tanto negritude como 
"branquitude" s2o construidas tam- 
bem ao longo de novas e mais sutis 
polaridades. 
Na terceira parte do livro, o autor toma 
partido a favor de medidas compen- 
satorias e de aqiio afinnativa. Come- 
qa sistematizando as posiq6es nos 
debates politicos e acadgmicos nos 
Estados Unidos. Esta sua sistemati- 
za~iio 6 util e pioneira no Brasil. Alem 
da polaridade universalismo versus 
direitos de grupos especificos, have- 
ria posturas de direita e de esquerda. 
E usos diferentes de principios libe- 
rais em torno da propria noqgo de 
merito. A apresentaqgo de quadros 
sinopticos ajuda a entender melhor 
as diferentes posiq6es. Bonitas siio 
as palavras que encerram o capitulo: 
"Nosso grande desafio como naqiio, 
portanto, 6 niio cair numa paralisia, a 
um s6 tempo relativista e fatalista, ou 
seja, niio aceitar, como traqo defini- 
dor da sociedade, aquilo que critica- 
mos [...E] preciso, em certos momen- 
tos, em algumas esferas privilegiadas, 
que aceitemos tratar como privilegia- 
dos os desprivilegiados" (p. 180). 0 
capitulo 7 aprofunda os temas abor- 
dados no capitulo precedente, sali- 

entando que no Brasil j i  tem havido 
medidas legais a favor de grupos par- 
ticulares: a lei dos 213, pela qua1 ape- 
nas 113 dos trabalhadores de uma 
empresa poderiam ser estrangeiros, 
as medidas em favor de investimen- 
tos no Norte-Nordeste, e o reconhe- 
cimento de (novos) direitos a terra de 
grupos indigenas e descendentes de 
quilombolas. Um possivel contra-ar- 
gumento seria que o caso dos negros 
no meio urbano 6 diferente, porque 6 
mais dificil estabelecer direitos na 
base da cor tout court do que na base 
do pais de nascimento ou do perten- 
cimento a um territ6rio particular. No 
tiltimo capitulo, a guisa de conclusiio, 
compara-se o racismo dos Estados 
Unidos, do Brasil e da Africa do Sul. 
Embora o autor saliente a especifici- 
dade do Brasil, a Snfase 6 na progres- 
siva convergsncia tanto do racismo 
como do anti-racismo nos trgs pai- 
ses, sobretudo nos dois primeiros. 0 
desafio, nos trgs paises, 6 represen- 
tad0 pela necessidade de reconstruir 
a nacionalidade sobre bases 
plurietnicas e pluriculturais, e de es- 
tabelecer uma agenda anti-racista em 
trgs dimens6es: Estado, naqiio e indi- 
viduo. Menos convincentes sgo as 
explica~6es para a relativa fraqueza, 
em tennos de apoio de massa, dos 
movimentos negros no Brasil. Sugiro 
que se coloquem as dificuldades do 
ativismo negro num context0 mais 
amplo, deterrninado pela crise da vida 
associativa e do ativismo em geral, 



uma crise que acompanha esta kpoca 
de democratizaggo madura no Brasil. 
A dificuldade por parte dos movimen- 
tos negros de identificar a linguagem 
com a qual apelar para a massa do 
povo negro-mestigo faz parte, no meu 
entender, de uma crise de m6todo dos 
movimentos sociais que surgiram 
durante e logo depois da ditadura 
militar. Ademais, faz tempo que no 
Brasil se precisa pensar em construir 
um movimento anti-racista mais am- 
plo, dentro do qual os movimentos 
negros seriio, 6 claro, componente 
chave, mas que mobilize e seduza 
outros setores da sociedade (igrejas, 
sindicatos, partidos, artistas, intelec- 
tuais, mundo academic0 etc.). Afinal, 
como ja dizia Guerreiro Ramos, o "pro- 
blema do negro" esth na cabega dos 
brancos. 
0 livro indica com forga que no Bra- 
sil, como no resto do mundo, a dife- 
renga entre ' 'ra~a" e identidade 6tni- 
ca 6 tenue - sendo que raGa 6, na 
maioria das vezes, uma categoria ne- 
gativa, dada por outros, enquanto 
identidade ktnica tende a ser positi- 
va e resultado de afirmagiio de um 
grupo. Antonio Skrgio mostra como 
grupos sociais podem ser transfor- 
mados em grupos raciais e como gru- 
pos racializados podem tentar se tor- 
nar grupos ktnicos, sendo este o ca- 
minho que boa parte do movimento 
negro tenta trilhar. Mas o livro tam- 
b6m me leva a questionar at6 que 
ponto pode-se utilizar categorias na- 

tivas como "raga" para analisar o ra- 
c i s m ~ ,  ou se ngo seria melhor pensar 
''ra~a" como uma construggo nativa 
e l an~ar  m2o da idkia de racializa~iio 
para fins de anilise. Esta pode ser 
entendida como o processo por meio 
do qual as "ragas" s2o construidas, 
um processo que sempre ve uma 
inter-relaggo entre discursos e prati- 
cas, entre culto e popular. A vanta- 
gem do termo "racializa@o" sobre 
''ra~a" 6 que o primeiro explicita que 
se trata de um processo e esti menos 
carregado de conte6do moral. Ape- 
sar desta observa$io sobre a politica 
dos termos, acho que o m6rito de 
Antonio Skrgio k mostrar como o ter- 
mo "cor" tem sido usado, na maioria 
dos casos, para, digamos assim, tirar 
a saliencia da diferenga racial, acaban- 
do por adquirir um tom quase ameno ! 
Outras observaq6es podem ser fei- 
tas a respeito do aparato conceitual 
do livro. 0 autor, tratando de Thales, 
salienta a importiincia de levar gzne- 
ro em considera~iio, porque influi tan- 
to nas priticas discriminat6rias como 
na constru~20 da negritude. Seria 
porkm oportuno tambkm prestar aten- 
$50 2s importantes e quigi crescen- 
tes diferen~as geracionais e de clas- 
se na populag2o negra, assim como 
na existencia de iimbitos ou arenas 
diferentes em que se d5o as relag6es 
raciais. "Cor" ou "raga" n5o t2m o 
mesmo peso em todos os contextos. 
Outra ressalva a fazer tem a ver com 
duas quest6es mais gerais: a aborda- 



gem "multiculturalista~' da noggo de 
cultura e identidade, e a problemati- 
zagiio da mestigagem. Se o primeiro 6 
um tema relativamente novo, digamos 
dos filtimos vinte anos, o segundo 6 
tema antigo, j i  presente nas ciencias 
sociais no mundo anglo-sax8nico 
desde pelo menos o clissico 0 ho- 
mem marginal, publicado em 1937 
por Everett Stonequist, pesquisador 
da Escola de Chicago segundo o qual 
o mestiqo era uma figura condenada 
a estar eternamente fora de lugar. Ora, 
se 6 evidente que a mestiqagem nun- 
ca representou solugiio para o racis- 
mo, tampouco 6 possivel argumentar 
que ela seja um "problema" em si. A 
mestiqagem nada mais 6 do que uma 
forma, comum a muitos paises, de vi- 
vencia das relaqties raciais. E, obvia- 
mente, Antonio S6rgio nem de longe 
acredita que o mestigo tenha uma 
psique particular, deslocada da "nor- 
ma". A respeito da reificagiio de no- 
q6es como cultura e identidade (ou 
"reconhecimento"), implicita em boa 
paste do aparato conceitual do  
multiculturalismo, 6 precis0 refletir. A 
fase antecedente 5 popularizagao do 
multiculturalismo era caracterizada 
pela crenga, entre os policy-makers, 
na integraqgo cultural como meio e 
resultado da ascensiio social. Naque- 
la fase, a cultura por exemplo, tanto 
aquela do pais de origem do imigran- 
te como aquela do pais hospedeiro, 
era vista como um mundo relativa- 
mente impermeivel a mudanga, e o 

conhecimento de culturas e maneiras 
do pais hospedeiro, enquanto tal, era 
visto como algo absolutamente ne- 
cess5rio para a ascensiio social. Isso 
subentendia que o sucesso de um 
grupo 6tnico de minoria dependia, 
principalmente, de seu capital cultu- 
ral. Hoje, na base de muita teoria em 
torno do multiculturalismo, h i  uma 
nova simplificaqiio e reificagiio da 
noqiio de cultura, pela qual a manu- 
tengiio da diferenga e da singularida- 
de culturais seria a conditio sine qua 
non para a ascensiio social de um gru- 
po de minoria 6tnica no context0 da 
(p6s)modernidade, como se o encon- 
tro entre culturas fosse, de fato, um 
conflito entre blocos e como se, mais 
uma vez, a posigiio social dependes- 
se da vida cultural, Sabendo ser algo 
pedante, acho que uma definiqiio mais 
acurada da nogiio de cultura teria aju- 
dado a tornar o asgumento mais con- 
vincente. 
H6 uma outra contradiqiio que empo- 
breceu o nivel do debate sobre as re- 
laq6es raciais no Brasil. At6 poucos 
anos atris aconteceu que a maioria 
dos antrop6logos chegasse a con- 
clus6es mais amenas do que a maio- 
ria daqueles que trabalham com ou- 
tros mktodos. 0 s  primeiros se deti- 
veram na 16gica interna das relaq6es 
raciais (aquela caracteristica que 
Harris chamou de lexical proclivity, 
as manipulag6es e transgress6es in- 
dividuais, os mitos e os discursos); 
os segundos constatavam o absur- 



do de um pais onde, ao lado de dis- 
cursos celebratbrios da rnistura raci- 
al, detectavam-se t ra~os  claros de dis- 
crimina~iio racial (embora As vezes 
sem racismo, quer dizer, sem que a 
desigualdade racial fosse apoiada em 
uma ideologia articulada de superio- 
ridade de algum grupo racial). 
Antonio Skrgio aponta justamente 
para uma nova abordagem, que pres- 
te atenqiio tanto aos discursos como 
2s priticas, tanto ao eludito como ao 
popular. Uma abordagem que deve 
poder combinar etnografia e mktodos 
quantitativos. 0 livro tambkm apon- 
ta para a importiincia de uma cautelo- 
sa abordagem comparativa. Pode-se 
argumentar que tanto o pensamento 
racial como o estudo deste pensa- 
mento tem sido intrinsecamente com- 
parativo: jbias e dores de um sistema 
se manifestam melhor na comparapo 

com um outro sistema. Este livro mo- 
vimenta-se com clareza atravks desta 
contradi~iio, entre a necessidade de 
um olhar comparativo e o pouco cui- 
dado, e at6 o exagero, com rela~zo ao 
especificamente local que a compa- 
ra~ilo pode trazer consigo, porque k 
evidente que qualquer compara@o 
exageradamente polarizada oculta 
mais do que ilumina. Talvez Antonio 
Skrgio concorde cornigo que um mer- 
gulho mais aprofundado nas teorias 
do nacionalismo e da etnicidade em 
contextos diferentes, por exemplo na 
Europa, poderia ajudar a sair um pou- 
co dos necessirios exageros que as 
compara~6es polarizadoras Brasil 
versus Estados Unidos promovem. 
Enfim, estas observaG6es nada mais 
silo do que uma indica~iio de que este 
k urn livro bom para pensar. Que que- 
remos mais de um livro? 

Livio Sansone 
Vice-Diretor Cientifico 

do Centro de Estudos Afro-Asihticos 
da Universidade Ciindido Mendes 



etc.). Em outros termos: por n50 verificar empiricamente o contefido dos 
depoimentos, a autora incorre com freqiihcia em erros de interpretagiio. 

Procurarei apontar como estes problemas ocorrem, principalmente 
a partir dos pressupostos e hip6teses desenvolvidos na segunda parte 
do livro, que C onde a autora busca explicar musicalmente o samba- 
reggae. De maneira esquematica, discutirei os problemas dividindo-os 
em t6picos. 

A ~ f r i c a  presente, via candomblk, no samba-reggae 

Ha, no trabalho de pesquisa da autora, a crenCa em certos pressupostos 
que, por carecerem de fundamentaggo musical te6rico-empirica, con- 
duzem a interpretagaes parciais do fe-nemeno investigado. Tal C o caso 
da no@o de africanidade que se encontra subjacente a tentativa de 
explica~iio do que 6 e de onde vem o samba-reggae.' 

Esta africanidade 6 estabelecida com base na crenga de que as 
religiBes afro-brasileiras niio somente preservaram tragos arcaicos afri- 
canos em suas pr5ticas musicais, mas tambkm influenciaram sobrema- 
neira manifestaqBes musicais seculares. Palavras da autora: "a estCtica 
musical das organizagdes afro-camavalescas 6 resultado de migra~Bes 
e mesclas tecidas na ponte que liga o candomblk aos sambas urbanos" 
(p. 65). 0 que, por sua vez, se baseia na constataggo da "grande influ- 
Sncia dos candomblks sobre as express6es musicais afro-baianas" (p. 
65) e na observagiio de que "a percussiio, tocada nos terreiros, C a base 
da musicalidade dos blocos" (p. 5 1). Tese controversa e da qua1 discor- 
dam alguns etnomusic6logos. 

Para Jorge de Carvalho, se, por um lado, as principais matrizes de 
identidades afro-brasileiras sHo ainda provenientes dos cultos religiosos 
de origem africana-o candomblC da Bahia, o xang6 do Recife, o tam- 
bor de mina de S5o Luis e o batuque de Porto Alegre-por outro, a 
musica destas manifestagdes religiosas, de alta complexidade ritrnica, 

I Encontram-se no livro alusoes a "matrizes percussivas de origem africana" no samba- 
reggae (p. 79), ao  fato de que "recria sonoridades africanas" (p. 17) e tanlbkm que 
poderia ser "uma mistura de varios 1-itmos africanos" (p. 79). 


