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Com~ando nas proprias origens do Brasil
como na<;40 e continuando at<! hoje, a rela<;iio
entre ra<;a e polftica nesse pais tem sido prtl
xima e integraL' A polftica do Estado portu"
gues fez da eseravid40 negra a base da organi
Za<;!o social e econOmica do Brasil durante
tres s6culos de regime colonial. Essa base se
manteve mesmo depois da independencia, com
o resultado paradoxal de que 0 Brasil 50 tor
nou "0 Ultimo pars cristiio a abolir a eseravidiio

e 0 primeiro a 50 proclamar uma democracia
racial".2 Talvez em neobuma situa9iio a rela
9iio entre ra9a e polftica no Brasil seja mais
evidente do que no conceito de "democracia
racial", que caracteriza as rel~6es raciais
desse pars numa terminologia explicitamente
polftica.'

Este artigo examina algumas rela<;6es entre
ra9a e polftica no Brasil, discutindo quatro
momentos da hist6ria da mobiliza<;iio polftica
dos negros. Geograficamente, 0 artigo focaliza
o estado de Siio Paulo, que na 6poca da aboli
9iio, 1888, abrigava a terceira maior popnla9iio
eserava no pars - atr.u apenas dos vizinhos
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Minas Gerais e Rio de Janeiro - e que se tem
constitufdo num centro de a9iio polftica dos
negros desde a d6cada de 1880 at<! os dias de
hoje.· Cronologicamente, eslii concentrado na
luta pela aboli9iiO fmal da escravatura, na do!
cada de 1880; na ascensiio e queda da Frente
Negra Brasileira, na d6cada de 1930; na orga
niza<;iio dos negros durante a Segunda Reptl
blica; e na onda mais recente de protestos ne·
gros, desde a metade dos anos setenta at<!

1988.
o objetivo deste exerOOo 6 duplo.
Em primeiro lugar, colocar esses momentos

de mobiliza9iio negra numa estrotura temporal
secular nos permite ve-los niio como epistldios
isolados, mas como capftulos de uma histtlria
de longo prazo, e em desenvolvimento, do
protesto e da luta dos negros no Brasil.

Em.segundo lugar, este artigo procura rela
cionar a histtlria do protesto negro com a his
ttlria das rela<;(\es Estado-sociedade no Brasil
nos U1timos cern anos.

Trabalbos recentes nessa l!rea indicam 0
modo como 0 car4ter e a estrutura institucio-
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Paulo aproveitararn a chance, cscapalluo oan
planlationr, em 1887 e 1888, num ex-odo ltIuci

!io, nlo-violento. que nem os f37..endeiros '~Ill

o Estado so mostraram capazes de interrom
per.13 Na verdade, urn momento-chave no
processo da abo~ao ocorreu em outubro <.Ie
1887, quando 0 presidente do Clube Militar
solicitou formalmente i\ monarquia que dis
peusasse as Forc;as Armadas da respousabili
dade de capturar escravos fugidos, missao que
os oficiais rejeitavam pol' considerarem-na
tanto imoral quanto impossivel de executar.

o fato de as Forc;as Armadas terem se re
tra!do da manutens;ao da escravidio removeu
o Illtimo impedimenta importaute A fuga de
cseravos e foi 'nesse ponto que os plantadores
de caf~ de SiD Paulo mudararu bruscamente a
conduta e abra~aram 0 "abolicionismo dos fa
z.endeiros". Quareota mil escravos - mais de
urn terc;o da popu1ac;Ao escrava da provincia 
foram libertados pol' seus senhores nos I1ltimos
12 meses de exist6ncia da escravidao. Em 13
de marc;o de 1888, a Assemb16ia Legistativa da
provfucia soLicitou unanimemente ao pa.rla~

menlo que abolisse essa instituic;iio. A altura
do 13 de maio de 1888, quando a pnncesa !sa:
bel assinou a Lei Aurea, abolindo definitiva
mente a escravatura em todo 0 Brasil, os fa
zendeiros de SAo Paulo CStavam so oongratu
lando pol' terem antecipado 0 inevi~vel e ex
tinto a escravidtio upor feito da espontanea
resoluc;!o dos senho~ sem interven~ao dos
p6blicos poderes", como dizia um relat6rio da
~poca preparado pelo govemo provincial."

Co~:'j4. -v4!>9s; contudo, a abolic;iio fqi.,
precipitacUi"·D:lo pelos senhores, mas pelos es
cravos. Isso foi claramente percebido pela
maioria dos partieipautes do ~poca. Urn fran
ces em visita a SiD Paulo na virada do s6culo
foi informado por seu anfitriao de que a es
cravidAo fora abolida porque ua sitU3/i80 des
ses proprietMios estava ficaudo diffcil; e a dis
ciplina nas planlations se tomava impossfvcl.
A lei d. abolic;iD simplesmente ratifieou a j4
profunda desorg~a:o do trabalho escruvo"
- urna desorgauizac;iio produzida, ~ claro, 1'''-

com~ou a s~rgir no Rio de Janeiro e em Sao
Paulo, um movimento que defendia a desobe
drebcia'civil e a resistencia pacffica aescravi
dao,_ tanto da parte de escravos quanto de
pessoas livres. Agitadores abolicionistas. os
cai/azes, circulavam pe1as zonas rurais incitan
do 05 escravos a abandonarem as plantac;Oes e
a fugirem para os centros urbanos, oode gro
pas de abolicionistas lhes forneceriam abrigo e
prot~ao, evitando a perseguic;ao dos capitAes
do-mato.11

o abolicionismo radical da dOcada de 1880
gerou uma resposta macic;a entre a popul~o

escrava., que mostrara. ao longo do tempo,
bastaute sensibilidade As mudanc;as uas politi
cas p6blicas e oficiais com respeito aescravi
die, assim como habilidade em expIod.-las. A
iIltensificac;iio do sentimento abolicionista de
pois de 1860 e a atitude abertamenle erltica da
mo.narquia quanto :l escravidio baviam induzi
do urn crescente DUmel'O de escravos a exp1o
rar a possibilidade de protee;iio no sistema da
corte imperial, onde nao raro encontravam
urna tecepc;ao simplltica. 0 advogado molalo
Luis Gama conseguiu em Sao Paolo a liberda
de para diversos escravos cUjas idades indica
yam que eIes, ou seus pais, haviam side im
portadoe depois da primeira abolic;iio do tnifi
co, em 1831. Os tribunais tamb6m se mostra
yam receptivos aos escravos que pediam pro
~ao contra os abusos dos senhores. Autori~

dades do Estado e proprietMios de terras
eoumeravam urna s6rie de fatos ocorridos en
tre as dOcadas de 1860 e 1870 nos quais os es
cravos ataeavam seus senhores ou capatazes e
depois se entregavam voluntariamente :l polf
cia, a1egando legltima defesa e exigindo jolga
IDCOto.12

Tais atos de resistencia e os subseqUentes
recursos ~ justic;a imperial tendiam a envolver
indivlduos ou pequenos grupos. S6 na dOcad.
de 1880 ~ que OJ abolieionistas radicais come
~aram a tel' urn myel de apoio pdbJico que en
corajou os escravos a agirem em massa. Quan
do se apresentou a oportuuidade para esse tipo
de ac;iD, mi1hares de escravos no estado de SiD
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polfticas haviam efetivamente arruinado, com
o passar do tempo, a institui!;ao escravista.

Durante a primeira metade do s6cuJo, 0

Imp6rio resistiu 80S esfo~os dos ingleses para
extinguir 0 tclfico de Cscravos atrav6s do
Atlantico. A. altura de 1851, contudo, a mo
narquia havia revertido 0 seu curso, passando
a perseguir efetivamente os traficantes de es
cravos, pol£tica que em qucstao de moses eli
minou 0 Irntico.7 No fmal da decada de 1860,
o imperador Pedro II expressava publicamente
o apoio AiMia de uma libertae;iio gradual e in
denizada dos escravos dan~ e instrufra seu
Conselbo de Estado a examinar os meios de se
fazer isso. 0 resultado foi a Lei Rio Branco,
de 1871, que detenniuou a libertae;iio de lodos
os escravos de propriedade da n~o, a liberta

~ao futura (na maioridade) de todas as crianc;as
nascidas de mks escravas depois de 28 de se
tembro de 1871 e a compra da liberdade dos
outros escravos atrav~ de urn fundo de eman
cip~o administrado pelo Estado.8

A Lei Rio Branco foi um instrumento de
compromisso que previa a extinc;ao fmal cia
escravidao, mas i\ custa de manter 0 trabalho
forc;ado no Brasil at~ 0 s6colo XX.' A aboli
~ imediata e definitiva era uma impossibili
dade politica num parlamento doutiuado pelos
interesses dos proprietlUios de escravos. E a
probabilidade dessa aboliC;iio foi aiuda mais re
duzida em 1881 devido a uma impetuosa re
forma eleitoral forvada pelos interesses dos
fazendeiros, temerosos dos perigos represen
tados por urn eleitorado em expansao cujo
controle se mostrava, para eIes, cada vel. mais
diffcil. De urn 56 golpe, a popolac;ao volante
foi reduzida de um milhAo de homens adultos
para menos de 150 mil, refo~ando efetiva
mente 0 contro1e das classes proprietarias 80

bre a poHtica brasileira.'o
Para que a escravidAo pudesse ser elimina

da antes da virada do s6cuJo, 0 esfo~ devena
vir de fora do sistema pol£tioo formal _ e foi
precisamente isso que aconteceu. Itnediata
·mente ap6s a reforma eleitoral de 1881, urn
DOVO movimento abolicionista, mais radical,

j~.tti~t~:!!!Qt!!!!~2~~EA;1.sAOI'A..:U..:L;;;O _

-nitl dO J'(~l&hllQ uo puder em qualquer momento
dudo u~m Inf1uonciado diretamente as estru
turil~ ofgW1V..acionals, atrav6s das quais as for
~IH popuJures, inclusive os afro-brasileiros, se
;llObili7.aram para se afumar na poUtica.s

Ao mesmo tempo. movimentos originados
na sociedade civil t~m tido impactos rec1'pro
cos significativos nas poUticas e institui~6es

do Estado, ajudando a levar adiante as repe
tidas lransic;6es de regime que 0 Brasil
vern experimentando desde 1889: da monar
quia (1822-1889) para a republica oligWjuica
(1891-1930), para a ditadura corporativis
ta (1930-1945), para a republica populista
(1946-1964), para a ditadura militar
(1964-1985) e para a Tereeira Republica. A
hist6ria do protesto negro 6 mais urn aspecU;
da dial~tica Estado-sociedade, embora urn as
peeto ctija ubportAncia tern variado substan
cialmente au Iongo do tempo: alta na dteada
de 1880, baixa ua primeira metade do s6culo
XX; aumentaudo depois nas decadas de 1970 e
1980.

MOMENTO 1: 0 IM~RIO EAABOLICAO

Como reflexo das tensOes entre 0 Estado
colonial e as elites locais que produziram a in
dependCncia, 0 1mp6rio brasileire dividiu 0

poder politico entre uma monarquia nacional
centralizadora e as elites fuudiMias provin
ciais.6 A poUtica imperial serviu, na maior
parte, como apoio aos propnetMios de teITas e
a suas necessidades, mas inevitavelmente sur
gi.ram confUtos entre a monarquia e as oligar
quias regionais que se viram negligenciadas ou
efetivamente prejudieadas pelas politicas ado
tadas. Nas ultimas dOcadas do Imp6rio, 0 mais
s6rio desses conflitos girou em tomo da insti~

tui~ao da escravid40. E, na medida em que
esse conflito atingia 0 seu clfmax, foi cada vez
mais tomando a forma de urn confronto entre
os fazendeiros proprietkios de cscravos e Urn

movimento abolicionista popular tacitameute

apoiado por uma monarquia cujas iniciativas
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los pr6prios escravos.'S Um editorial de 1898,
comemorando 0 10~ aniversMio da aboli~o,

explicou 0 aconteeimento em termos quase
identicos:

Nao fugissem os escravos em massa dasfa~
zendas, rebelando-se contra os senlwres
(...J. Niio fossem eles. em moneTa superior a
vinte mil, para 0 Jamoso quilombo de Jaba
quara [na periJeria da cidade de Santos], e
talvez ain.dt:z hoje seriam escravos (...). A es
cravuOfQO acabou-se porque 0 escravo

nao quis mais seT escrQVO, PQrque 0 escra
vo revoltou-se contra 0 senlwr e contra a

.lei que 0 escravizara (.•.) A lei de 13 de
maio fWO fai mais que a sallfoo legal, para
o pOtier nao se desmoralizar. de ,un ato que
jd estava conswnado pela revolta em massa
dos escravos. 16

Apesar de os fazendeiros teotarem reivin
. dicai 0 cr6dito pela aboli<;oo, observadores
coiltemporaneos e subseqlientes reconhecem
08' como f'uma vit6ria do povo e - poderiamos
acrescentar - uma conquista dos negros livres
e escravos".17 Descrevendo a aboli~o da es
cravatura como u a mais genuma conquista po_
pular" da hist6ria brasileira, 0 DUirio de Cam
pinas declarou simplesmente que "a Aboli9§O,
fe-Ia 0 povo". "Bern faro em nossa terra, 0

poder executivo 6 mera executor de urn de
creto do povo", refletiu 0 Didrio Popular, de
Sao Paulo, em 14 de maio. E, escrevendo
quatl'o anos depois do acontecimento, urn
editorialista de 0 Estado de Sao Paulo obser
vou que a opiniao popular tcowa a atribuir a
aboli9§0 Adecis§o da princesa Isabel de liber
tar as escravos, mas que oa verdade ela fora a
primeira expressao de democracia da hist6ria
do pais.

Movimenro popuwr, profunda e exclusiva
mente popuwr, ramificado par tada a vasti
dlio do nosso pats, 86 temos um na nossa
hist6ria, e esse' 0 que em 13 de maio de
1888 teve a sua gloriosa saTlfiio, 0 seu re
conhecimento pe[o govenw.18

30

Pela primeira vez na hist6ria brasileira, um
movimento politico de base havia triunfado
contra os interesses oligllrquicos. As implica
C;6es de tal acontecimento cram litcralmente
revolucioWlas. como roais de urn observador
notou A6poca.'· Ele tamb6m alenou os pro
prietllrios de terras quanto aos perigos poten
ciais colocados por uma alian9a politica entre a
monarquia e as massas - .uma alian9a que fora
blcita e informal durante muitas oecadas, mas
que tomou forma concreta ao tim de 1888
com a cria<;ao da Guarda Negra, organiza9§0
paramilitar de ex-escravos que tinha· entre
seus porta-vores 0 abolicionista mulato Jos6
do Patrocfnio e cujos membros juraram defen
der a monarquia contra 0 republicanismo.20

o Partido Republicano foi criado em 1870
por cafeicultores de Sao Paulo, em parte como
rea<;jio As amea9a5 representadas pelos apelos .
de dom Pedro 11 por uma aboli9"io gradual."
Agora, a realidade da aboli9"io e as exigencias
adicionais, por parte dos abolicionistas, de re
forma agnlria, conceSS§o de terras a ex-escra
vas e "democratiz~ao do solo" isolavam ain
da mais a elite fundiaria e empumvam urn
n6mero crescente de seus membros para as fi
leiras republicanas. Como urn jomal do Rio
observou :\ 6poca, "0 pacta entre o. regime
monm-quico e as classes que antigamente 0

defendiam e sustentavam foi destruido" pela
aboli9"io.22 Os republicanos de Sao Paulo esta
yam agora conspirando ativamente com mem
bros descontentes do oticialato para derrubar
a monarquia. E quando as Fotl'as Armadas
deram 0 go)pe, apenas urn ano e meio depois
da aboli9iio, os proprietllrios de terras se man
tiveram aparte ou comemoraram ativamente a
queda do Imp~rio.

o unico evento que poderia ter salvo a mo
narquia seria a forma<;ao de um novo pacto
politico no qual as massas rurais e urbanas
substitufssem os proprietllrios de terras como
base de apoio politico da monarquia. Decerto
tal apoio nao faltava. Diversos historiadores
observam que, em grande parte por causa
aboli9ao, a popularidade da monarquia estava
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!!Ou maior pico em 1889 e 0 sentimento
_." nl\fquista continuou forte entre os pobres e
balhadores brasiIeiros at~ m'!is tarde, em

s&:ulo XX.2' Dada a estrutura institu
do lm¢rio, contudo, provou-se ser im

ilIlvel nesse momento tardio trazer para 0
'JJiOnlll politico, como base de sua sustenta<;ao,
Jll,grosso da popula<;ao, que nao fazia parte da
J~llC, 0 Im¢rio se baseara no principio de ou
" :cluir d:rparticlpa<;iio politica os que estavam

margem da elite ou admiti-Ios somente sob
ii¢es. -de estreito controle. Em tal am
Ie politico, foi pouco menos que urn mila
a escravatura ter sido derrubada por um

:nto poUtico com base nas massas. E,
vez que 0 objetivo desse movimento fora
'Sado, dificilrnente poderia surpreender

;~·iJCf 0 abolicionismo "carecesse dos meios de
::!i>produ9ao politica" e se mostrasse incapaz de
··••ustentar a si mesmo ou ao sistema politico sob
oqual havia triunfadO.24 Tampouco surpreen

/aeu que 0 experimento constitucional do Bra
.:'SiI que se seguiu, a Primeira Republica, se es
i:irutnrasse de maneira a impedir que jamais urn
>:illovimento popular pudesse representar amea

',; 9'1 tao direta aos interesses das elites.

; MOMENTO 2: APRIMEIRA REPUBLICA, VARGAS
EAFRENTE NEGRA BRASILEIRA

"0 im¢rio dos fazendeiros (•••)", observa
,.:() historiador S~rgio Buarque de Holanda, "56

com"9a no Brasil com a qUeda do Im¢rio."2s
Reagindo Aconcentra<;ao da autoridade impe

,- rial nas moos do monarca, a Constitui~ re·
publicana de 1891 estabeleceu uma estrulura

.'·Jederativa descentralizada na qual os govemos
.estaduais detinham substancial autonomia. 0
controle desses govemos, bem como do Con
gresso, pelas elites era asseguradO por nlveis
de sufr4gio inferiores aos que haviam sido
atingidos durante a maior parte do Im¢rio (ou
seja, at~ 1881). 0 resultado, como observou A
6poca 0 historiador Pierre Denis, foi um sis
temaemque
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o povo soberano, antes de diJlc8f1T SEW .W.J

berania aDs seus represe"km'i~S. f,'Off/i" d
classe dominante 0 dever de .\'u/wrvJJ'JOIWt'

suns fu11fOes eleitorais. Os C1'(lll(lcs f'I'O~

prietdrios de terras escolhem 0 ... (;andillfllo.,·,
e SUllS instTufOes sliD geralme"Jc obet/ttd·
dos. Eles formam a estrutura. 0 csquelc/o,
de toda a polftica partiddria; slio sell sus
tentdculo, sua propria vida; sao eles que
governam e administram 0 BrasiI.26

Na Republica, como no Im¢rio, mais uma
vez a oposi9aO popular foi exercida fora dos
canais institucionais do Estado, estreitamente
controlados, atraves de variadas formas. Uma
delas foi uma s6rie de rebeli6es e disttlrbios de
rua, freqlientemente com fortes tonalidades
monarquistas, que ocorreram tanto no interior
do Brasil rural quanta no Rio de Janeiro, ca
pital da Republica, entre 1897 e 1916.>7 Uma
segunda forma de resist!ncia ARepublica foi 0
movimento oper4r:io, que, entre 1917 e 1920,
submeteu 0 Rio e Sao Paulo a diversas greves
gerais e promoveu uma infrutffera revolta
anarquista na capital federal.2S Uma terceira
forma de protesto foi a Hrevolta dos tenentes"
na dt!cada de 20 - 0 chamado "Tenentismo" -,
liderada por jovens oficiais descontentes com a
corru~ e a estagna<;ao da Republica. Essas
tees primeiras revoltas foram reprimidas com
sucesso pelo govemo.

Em 1930, urna revolta tamb6m liderada por
oficiais - agora com 0 apoio das elites agr4r:ias
do Sul e do Nordeste, que se sentiam desloca
das do poder politico nacional pelas de Sao
Paulo e Minas Gerais - fmalmente logrou
exito•. Com esse apoio civil, a quarta revolta
tenentista pOs fun A Primeira Republica e in
troduziu uma nova era na polftica brasileira,
dominada pelo lider civil da chamada "Revo
IU980 de 1930", Geto1lio Vargas.2•

Os·· negros tillhain urna.·raZ§o particular
para se juntarem Aagita<;iio contra a Republi
ca. AI6m de favorecer abertamente a classe
dos fazendeiros, cujos, interesses estavam em
conflito direto e freqDente com os do.
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A reuniiio de On/em d noite [oi realmente
notdvel, tanto sob 0 ponto de vista dfJ as~

sistencia. qu.e foi vultostssima, quanto pe/os
discursos oferecidos (...). Sente-se visivel~

mente urna consciencia nacional, desper-

Os jomais paulistas que cohrirall\ a pd·
meira campanha polltica da organizlIl;!io tOnt

1932, seu fundador e presidente, Mtindo Vei
ga dos Santos, candidatou-se a vcrea<.lor) 011

trevistaram jovens que haviam trabalhado 4M
horas sem descansar, cobrindo a cida<.lc COOl:

cartazes de seu candidato.38

A despeito desse prodigioso dispendio do
esfo~o e energia, a Frente nunea conseguiu
eleger um 56 de sellS candidatos nem se tornar
fator importante na polftica paulista. Isso se
deveu. em parte, acontinuada restric;ao do di
reito de voto aos alfabetizados. A16m do mais,
nos anos trinta, a grande maioria da populac;ao
negra do estado ainda vivia na zona rural, com
seu voto esrando sujeito ao estrito controle dos
coroniis e proprletmios rurais.39

Outea contribui~ao para a fraqueza polftica
da Frente. eontudo. vinha de urn processo de
conflito polftico interno e de autodestrui~lio

final que reproduziu, num microcosmo, a tra
jet6ria mais ampla da polftica brasileira na d6
cada de trinta. Como aconteeeu numa s6rie de
outras oac;6es euro¢ias e latino-americanas as
voltas com a crise econ6mica da d6cada, a po
Utica brasileira polarizou-se entre 0 movi
mento de uma frente popular dominada pelos
cornunistas, a Alian~a Nacional Libertadora, e
uma variante brasileira do fascismo, 0 Movi
mento Integralista, fundado em Slio Paulo em

1932.40

A Frente Negra, de infeio, tivera 0 apoio de
urn amplo especteo de opini6es polfticas no
interior da comunidade negra, mas alguns
meses depois de fundada carninhara para urn
relacionamento pr6ximo com 0 integralisrno.41

Ambas as organi~ desposavam uma in
contrita e impenitente xenofobia, repetida
mente denunei8Odo a domina~ao da vida bra
sUeira pelos estrangeiros, personificados poc
capitalistas e senhorios, al6m de pela "polftica
estrangeirista ou semi-estrangeirista que mar~

33

outra coi;sa: eSlULUJr, ir paro (.'altO £' it /)lll'(l

a FNB. nao ia a um c:im:mo. /tao io (I /1m

teatro.
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(...) a gente jd estava agitadfssimo, sa(mos
de ld doentes porque eramos dedicados,
eramos fandticos. Eu no. juventude 000 fazia
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Na hora em que 0 Brasil v~i reunir c seu
Congresso Constituinte, dando uma nola ao
Brasil novo, os Iwmens e mulheres da ra,a

. negra devem compreender e batalhar para
que nesse Congresso 0 negro tenha sua re
presenta,ao de seus legftimos irmiios de ra
fa. ( ••.) HOTTl£ns e mulheres da rOfo negra,
batalhe{m] com ardor para que no alto
conselho da nOflio a voz do negro se le
vante como wna tuba de guerra impondo ao
Brasil. para a ra,a. os esplendores da Jus

tifa.37

A rea~lio do publico ~ Frente superou
quaisquer expectativas de seus Ifderes. Em
anos posteriores, antigos Ifderes recordavam
sua surpresa ante a efusao de entusiasmo da
comunidade, bem como a incerteza deles
mesmos sobre como proceder em face dessa
re~lio. Francisco Lucrecio, que aderiu ~ orga
niza~ao quando tinha viote e poucos 8Oos, re
lembra:

,~_:..

tando entre os negros brasileiros, impelin
do-os a uma participafiio mais direta na vi·
da social e pol(tica do pats.

Recordando anos mais tarde esses encon-
ijt)'';;\\II'Os, urn participante cnfatizou os mesmos te-

( ...) 0 negro queria partidpar, pois se sentia
como 0 maior beneficiado daquela revolu
faO. Ap~ados do poder foram os escravo
craw. os homens que sempre espezinha
yam os negros. Entiio era a hora de 0 r.egro
participar.36 •

Mesmo jornais negros relativamente con-
servadores, como 0 Progresso, que passara a
'd&:ada de viote ten~do minimizar a extensao
da ctiscrimin~ao e do racismo na cidade, e
exortando sellS leitores a moderac;ao e aaco
modac;ao, nao puderam resistir aatmosfera de

excit~ao.

I
1

o negro, ate a presente data, niio teve co
nhecimento de urn s6 Governador que. em
SUDS plataformas polfticas. tivesse colocado
uma s6 linha ao interesse do negro. para
que este tenha algum merecimemo; aLem
dos que lhe slio dispensados nas ocasioes
tti~someme de elei,oes (m). Se consegufs
semos agremiar um. s6 bloeo, enta~ 0 negro
veria mudada a sua posifliO. sem precisar
curvar-se. a cada passo, ao mando e von
lade de outrOS.34

movimento raciaJmente definido. J1i em 1925 0

pri!>cipal jornal negro da capital, 0 Cklrim da
All/orada, havia pedido "urn grande partido
politico, composto exclusivamente de homens
de cor". Em 1929, retornou ao tem3.y fazendo
a pergunta: '10 negro deve ser politico?", e
respondendo com uma forte afumaliva:

Ao derrubar a Republica e seu sistema de
governo de urn s6 partido, 1930 pareeeu abrir
portas ~ realizac;ao desse sonho, com as ati
vistas negros olio tardando a ccsponder. Urn
ana depois e a seguir a urna s6rie de cofnicios
com born eOrnparecimento, eles haviam orga
nizado a Frente Negra Brasileira, partido poli
tico negro que rapidamente se espalhou pelo
estado de Siio Paulo e at6 Minas Gerais, Espf
rito Santo, Bahia e Rio Grande do Su!."

Ao explicar as raz6es da rlipida expanslio
inicial da Frente, observadores conternpora
neos enfatizaram 0 sentimento generalizado
entre 'os negros sobre as novas oportunidades
de particip~lio polftica criadas pela mudan~a

de regime. Uma reportagem publicada no
grande "imprensa sabre urna das reuni6es de
organiza~lio da Frente anotou a palpavel
atmosfera de esperan~a e expectativa entre os
presentes.

9,;~['9..!.Jf!!!2l1/t;01:J:~O:..:E:::M:::sA~O::.:p.:.::4~U~L~O:- _

~~Iiu~llborlos, ~ Rel'6blica havia abr~ado as
;'iloiitililili> ilo racismo cientffico e do darwinis
:'0li>,3Q¢iaj' e lan~ara 0 Brasil numa campanha

;,'·lJU.Olo'lal-destinada a transfornm-Io de col6nia
'~~rusuda em "belle epoque tropical", uma so-
"C!ooade europeia transplantada para os te6pi
cq~/Parte importante dessa campanha nacional
era uma tentativa consciente de substituir a
pPp~o mesti~a brasileira por uma popula
~.io Ubranqueada" e ufortalecida" por imi
gIantes europeus. 0 govemo federal fez da
prom~lio da imigra~o europeia urn de sens
pri!>eipais objetivos em matt!ria de pollticas
p6blicas, e 0 governa de Sao Paulo investiu
miJh6es de d6lares num prograrna destinado a
trazer europeus para 0 estado. subsidiando
suas passagens marltimas att! Santos.30

AsSlin;' os "afro-brasileiros se encontravam
exc;luldos seja politicarnente em decorrencia
d.is limi~s da Republica no que se refere
a,f sufragio e a outras formas de partieipa~lio

'pOlftica; seja soeial-e-psicolog;camente, em fa
ce das doutrinas do racismo cientffico e da
"teana do branqueamento"; seja ainda econo
micamente, devido As ~referencias em termos
de· emprego em favor dos imigrantes curo
peUS.31 Particulannente em Sao Paulo. essa
exclusao racial se estendia tamb6m aos virios
movimentos de oposi~lio. Eii>bOra . alguns
"memb'ros do movimento oper~ tenham feito
algum esfor~o para atrair os afro-brasiJeiros, 0

domfnio do movimento por imigra:ntes tendia a
tee" urn efeito desencorajador da participac;ao
negra.32 E, quando membros desco"ntentes das
classes m6dia e agrma se juntaram, em 1926,
para criar 0 Partido Democr4tico, nao fJ.zeram
esfor~o algum para teazer afro- brnsileiros
para suas f1Ieiras, nem trataram de qualquer
das quest6es de carater racial levantadas pela
ati.va imprensa negra dos anos viote.33

A geglig~neia 'por parte tarllo M'ccpublica
nOs qpanto de democratas em considerar as
Iiecessidildes da popu!a<;iio negra docstado le
~ou membros d.a classe m6dia negra de Slio
Poilu!.o a ,pensar na P9ssibilidade. de ingressar na
polftica paulista por meio de urn partido ou
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cou 0 ominoso domfnio do PRP". Em seus <!is
cursos e publica~6es, os Uderes da Frente pe.
diam uma "dura campanha nacionalista. contra
a vaza semi-estrangeira ou toda estrangeira
que maquina separatismos, bolchevismo~ so
cialismos e outras coisas mais ou menDs cana-

. lhas", e exortava 0 regime de Vargas a tranca.r
cOas portas do Brasil por viote OU mais anos",

de modo que os negros pudessem reconquistar
sua posi,ao de direito no pals.4'

A Frente Negra compartilhava com 0 inte
gralismo urn insoleote desd6m pela democracia
liberal e uma aberta admiragao pelo fascismo
europeu, embora ambas as organizag6es fre
quentemente proclamassem rejeitar as moso
fias politicas estrangeiras. Num editorial de
1933 saudando a ascensao ao poder de Adolf
Hitler, Arlindo Veiga dos Santos congratu
lou-o por resgatar a Alemanba das maos do
"cosmopolilismo judaico" e do "6pio entorpe
cente de 14 anos de rep4blica liberal democrii
tica". Ensaios publicados no jornal da Frente.
A Vaz da Rara, relatavam em termos alta
mente positivas os exitos do nazismo e do fas
cismo em instalar disciplina e patriotismo em
seus paVQs. Essa admir~ao peto autoritarismo
estendia-se ao pr6prio sistema de govemo in
terne da Frente: os dirigentes DaO cram esco
lliidos por elei~ao. mas por diretores incumbi·
dos, e aorganiz~ao como urn todo era poll.
ciada por uma "millcia" que tinha como mo·
delo os camisas-verdes integralistas e era co·
mandada por Pedro Paulo Barbosa, dedicado
anticomunista e adepto de Mussolini.43

A orienlA,ao fascislA tanto dos integralistas
quanto da Frente refletia as ansiedades das
classes m6dia e m6dia baixa de Siio Paulo, bern
como seu medo das poderosas pressOes vindas

de cirna e de baixo. Elas haviam sentido pro
fundamente sua exclusao da polltica por parte
da Rep4blica dominada pelos fazendeiros e
temiam tamb6m a feroz competi,ao por em
pregos, educagiio e mobilidade ascendente que
eofrentavam da parte dos imigrantes europeus

e de seus mhos. MuilOS reagiam abra,ando 0

nacionalismo e a xenofobia estridentes do in-
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tegralismo e rejeitando a democracia liberal,
desacredilAda pela corru~ao e pelas fraudes
da Rep4blica...

A julgar por sua ret6rica, a lideranga de
cIasse m&lia da Frente Negra compartilhava
tais sentimentos e frustrag6es.45 Eotretanto, a
orieD~ao fascista da Frente provou ter uma
atragiio limilAda para a populagffo negra como
urn todo. Na medida em que a organiza~ao se
aliava roais estreitamente com 0 integralisroo
(ela at6 adotou como seu 0 lema integralislA
"pela faml1ia, pelo pais e por Deus", alteran
do-o ligeiramente para acrescentar "pela ra
s:a"), ela foi perdendo progressivamente 0

apoio tanto da classe trabalhadora quanto da
classe m&lia negras, levando as dissidentes
moderados e de esquerda na cidade de Sao
Paulo a criar 0 Clube Negro de Cultura Social
e a pequena Frente Negra Socialisra.4. A se
,ao da Frente na cidade portu:lria de Santos
cortou os lagos com a organizagao central para
entrar numa alian,a eleitoral com 0 Partido
SocialislA (que, de modo caracterfstico, a sede
em Sao Paulo rejeitou como "uma horda de
indesejiiveis vinda de outros palses"). A Frente
respondeu a esses dissidentes com fortes ata
ques em A Voz da Rafa aos U Judas da sua ra
~•• e enviando sua milfcia para destruir os es

crit6rios de urn jornal negro que criticava a
sua orien~ao.47

Tais conflitos irnpediram que a Frente alin
gisse seu objetivo de se tornar uma for,a poll
tica significativa em Sao Paulo ou qualquer
outro lugar do Brasil. E uma polariza,ao es
querda-direita de mesmo tipo, em myel nacio
nal, irnpediu que 0 Brasil como urn todo reali
zasse a promessa de 1930 de participagao am
pliada e de democracia abrangente. Urn le
vante comunista abortado em 1935 e as alega
,Oes de urn planejado putsch integralislA leva
ram Get6lio Vargas, em 1937, a suspender a
Constituic;ao e instituir 0 Estado Novo, uma
dilAdura corporativislA que seguia de perto os
modelos do fascismo portugues e italiano. A
Frente saudou 0 novo regime como ureafirma
,ao de brasilidade" e lbe deu todo 0 apoio.·.
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l'ouco depais foi banida pela lei do Estado
Novo que proibiu todos os partidos politicos.
Reduzida a urn punhado de membros, sobrevi

veu por vmos meses como organiza~aocfvica
nao'-polftica. dissolvendo·se formalmente em
maio de 1938, pouco depois do 50' aniversiirio
daaboligao.

MOMENTO-3: ASEGUNOA REPUaUCA

o Estado Novo chegou ao f111l com 0 golpe
militar de 1945 e a inauguras:ao, no ano se
guinte, da Segunda Rep4blica. A resultante
reslAura,ao das liberdades civis e da polltica
partidma pareceu, a primeira vista, abrir as
partas a ressurgencia do movimento negro.

A imprensa negra de Sao Paulo, que desapare
cera durante a ditadura, logo voltou a tona
com 0 aparecimento de Alvorada, em setem
bro de 1945, Senzala, em janeiro de 1946, e 0
Novo Horizome, em maio de 1946. A Conven
,ao Nacional do Negro Brasileiro foi rapida
mente reunida na capital do estado urn mes
ap6s a queda da ditadura, comegando 0 traba
lho de cria~ao de uma nova Associa~ao do
Negro Brasileiro, e os Uderes da comunidade
com~aram a se preparar para as eleiy6es de

1946."
Todos esses esfor,os (A exeegao dos jor

nais, que continuaram na d6cada de cinqUenta
e ganharam a companhia de diversas outras
public~Oes) morreram DO nascedouro e ne
ohum movimento pol.ltico racialmente defmido

que se comparasse AFrente Negra apareceu na
Segunda Rep4blica. Em parte, isso se deveu as
amargas mem6rias do fracasso da Frente.·o

Provavelmente mais importante como expllca
~ao desse fato, contudo, foram as mudans:as
que 0 pals atravessara durante 0 perfodo Var
gas e as diferenc;as marcantes entre a Segunda

Republica e a Primeira.
Q Estado Novo promovera ativamente a

industrializagao do pais, que levou ao riipido
crescimento da economia industrial e a urn
aumento correspondente da fOIlSa de trabalho.

EstudosAfro-Asilitiros nQ21,1991
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As poHticas de Vargas tambCm havimll il'lI·
posto urn novo sistema de organit.a~fto da
mao-de·obra, mobilizando·a para 0 ingrcsso
em sindicalos patrocinados pelo Estado e su
jeitos ao estrito contrale e supervisao por
parte do governo. Sob 0 Estado Novo, espera
va-se dos sindicatos que mantivessem alto m
vel de disciplina nos locais de trabalho e de
aconioda,ao entre os trabalhadores fabris e
que fornecessem uma s6lida base de apoio po
litico ao govemo.51

Esses novos fatos eram particularmente vi·
slveis em Sao Paulo~ 0 cora.c;ao da economia
industrial brasileira, e tiveram poderosas im
plicagOes para a popula,iio negra do eslAdo.
Os afro~brasileiros haviaro sido sistematica
mente exclu£dos das oportunidades criadas

pelo crescimento economico do perfodo 1890
1930, quando os empregos manuais eram do
minados pelos imigrantes europeus. Depois de
1930, contudo, as restri,Oes Aimigra,ffo para
o Brasil (parte dos esforgos de Vargas para
combater a depressao e ganhar apoio entre os
trabalhadores brasileiros) combinaram-se A
situ3.9ao na Europa para reduzir em muito a
irnigragiio para 0 pals. A medida que se acele
rava 0 crescimento industrial, as afro-brasi
leiros nao tinham roais de enfrentar a competi
~ao por empregos com as imigrantes e agora
estavam capacitados a come<;ar a enttar na
economia industrial e a obter empregos fabris
que antes lhes haviam sido negados.52

Esse ingresso de trabalhadores negros na .
forga de trabalho industrial teve consequencias
politicas diretas. Em primeiro lugar, ao reduzir
as antigas barreiras A participa,ffo negra na
economia industrial, diminuiu consideravel·
mente 0 ressentimento entre a popula~ao de

origem africana. Em segundo lugar, ao filiar
as trabalhadores negros ao movimeoto oped
rio controlado pelo Estado, integrou os afro
brasileiros no sistema poUtico do pars de uma
forma nova e sem precedentes. Os trabalha
dores negros habilitados a votar (0 voto alnua
se restringia aDS alfabetizados, embor<l CSSlI

exigencia fosse freqUentemente conlornada

3"..
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pol08 mClllbros dos sindicatos) eram aberta
">onte cortejado. pelos partido. politico. de
base trabalhista que competiam pelo poder na
nova Rep6blica. 0 Partido Comunisra, 0 Par
lido Trabalhista Brasileiro, de GetUlio Vargas,
e, em Slio Paulo, 0 Partido Social Progressista,
de Adbemar de Barro. - eada urn deles, e mais
o movimento opermo. do qual tiravam seu
apoio, cstava buscando agressivamente 0 apaio
do. negros e dando boas-vindas aus eleitores
negros nos suas f.tleirns.53

A receplividade dos parlidos populistas aos
eleitores negros reduziu substancialmente 0

sentimento, oa comunidade negra, em favor de
urna alividade polftiea segundo a linba da
Frente Negra. 0 resultado foi que, no periodo
1946-1964, as orgaJJizal;Oes liveram uma
orien~lio exclusivamente cultural, focaIizan
do-se na alfabe~lio e outros projetos edu
cacionais, no patrocfnio de alividades nas lireas
literliria, teatral e artfslica, e assim por diante.
De fato, a principal orgaJJizal;lio negra em Slio
Paulo durante esses anos, em termos de nu
IDeIO de associados e de pene~o,demons
trava essa orien~ao no pr6prio nOme: a As
socia!;lio Cultural do Negro, fundada em 1954
pelo jornalista Geraldo Campo. de Oliveira e

que funcionou all! 0 fmal da d<!cada de ·se
tenta.54

Ao admitir a partici"""lio polflica do. afro
brasileiro., as inslitui900' populislas da Se
gunda Rep6blica reduziram grandemente a
perceP9lio da necessidade de urn movimento
polflico negro, raciaImente dislinto. Na medida
em que essas inslitui9<ie. com base na classe
sociaI foram se afirmando na polflica brasilei
fa, conlUdo, provocaram rigida oposi9lio da
parte das elite. e de parcela .ub.tancial da
classe~ ambas as quais se sentiam cre.
centemenie~as pelas exigencias e pelo
poder do. partido. populistas. Essa oposi9lio
culminou com 0 golpe militar de maf90 de
1964, que pO. fun A Segunda Rep6blica e
inaugurou urn periodo de 21 ano. de ditadura
militar.
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MOMENTO 4: AREOEMOCRATlZAQAo E0
MOVIMENTO NEGRO MODERNO

Dwante as anos em que estiveram no po..
def, as militares tentaeam reestruturar 0 Bra
sil, tanto polflica quanto economicarnente:
substituir a democracia uirresponsivel e cor
rupia" da Segunda Rep6blica por in.litui<;6es
reformadas. menos vulner4veis aos excessos
populistas; e, do ponto de vista economico, fa
zer 0 Brasil caminhar adiante na via da indus
triali~lio e da modemi~ao em que havia
adentrado no periodo Vargas e pro.seguido na
Segunda Rep6blica.

Os oficiai. obliveram considernvel 'ucesso
no segundo aspecto. A m6dia de crescimento

econ6mico foi de 10% no. ano. do milagre, de
1968 a 1974, e, Aaltura de 1980,0 produto in
dustrial brasileiro era 0 s6timo DO mundo ca
pitalism.55 Entretanto, as beneficios da: ex
panslio economica foram fortemente mal dis
tribuldos, convergindo desproporcionaImente
para as classes alta e m6dia (os 20% no topo da
piriimide) e desviando-se da classe trabalba
dora, que viu 0 valor real do saIlirio mfnimo
encolber entre 50% e 60% em re~lio ao po_
der de compra que tinba no final do. ano. cin
quenta.56 Mesmo no interior da classe m6d~

os beneficios do crescimento economico noo
foram de maneira a1guma igualitariamente
distribufdo•.

De forma muito semelbante ao que ncor
rera com seus av6s nas primeiras d<!cadas do
.<!culo, emOOra agora nurn ofvel diferente da
economia, as negros com curso secund4rio
e superior procurando emprego. nlio-manuais
e em pro.fissOes liberais na afluente ecooouUa
de Sao Paulo viam-se relegado. As posi<;6es
menos desejd:veis au mesmo rejeitados de todo.
A evid!ncia iniciaI da existencia de barreiras
raciais no mercado de trabalho nao-manual era
amplamente eventual, mas 0. dados colbido.
pelo governo na Pesquisa - Nacional - por
Amo.tra de Domicllio. de 1976 mo.traram
cl_llte que a exclusao racial nlio era urn
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.c. (enOmeno a1eat6rio, confinado a indivrduo.

,IIlOIadO'. Esse. dado. demonstraram de ma
"neira conclusiva a existencia de desigualdades
", raeiais em todos as nlveis da fo~a de trabalho.
. 'e desigualdades particuIarmente grave. na 4rea

dos empregos nlio-manuais e em profiss6es Ii
berais. Ademais. esses dados indicayam que,
quanto maior 0 ofvel de instru¢o alingido

.... pelo. afro-brasileiro., maior a disparidade,

. tanto em tecmos absoluto. quanto percentuais,
entre 0' saIlirio. que eles e seus compelidore.
brancos com 0 mesmo nlvel de treinamento
estavam recebendo.57

Antes mesmo de essas descobertas vitem a
p6blico, urna nova ger...lio de afro-brasileiro.,
muitos deles com urn ou mais anos de estudos
UDiversit4rios, estava come~do a organizar
urn novo movimeolo negro em resposta l\ ex
clu.lio econOmica e polflica que experimenta
yam sob a ditadura. Esse movimento, roais ni
lidamente .imOOlizado pelo Movimento Negro
Unifieado (MNU), criado em Slio Paulo em
1978, era consideravelmente mais militante
que qnalquer urn de seus predecessores, reile
lindo em parte a infIuSncia de seu. modelo.
e.trangeiros - os movimento. de liberla9lio
nacioual nas colOnias porlUguesas na Africa e
as movimentos de direitos civis e de parler ne
gro nos Estados Uoidos - e em parte a orien
~lio fortemente esquerdista da maior parte
da Oposi9lio A ditadura, especialmente no Su
deste brasileiro.S6

Esse novo movimento do. anos setenta e
oitenta foj, em grande medida, a expresslio da
fro'lra9lio entre 0. afro-brasileiros em ascen
sao social que viram negada sua admiBslio an
status de classe m6dia a que faziam jus pelo
grau de instru9lio e pelas qualifiC39Oes. Seus
alivistas trabalbaram duro para obter apoio
nas favelas da periferia urbana, mas .ua ret6
rica e as~Oes muitas vezes pareciam urn
tanto distantes d3 vida dos negro. pobre. e de
classe trabaIhadora, que enfrentavam 0. pro
blemas iniediato. e esmagadores da pobreza,
do erime e da fome.'. No entanto, a despeito
das dificuldades em atrair urna massa de .e-
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guidores, 0 movimento nogro 01(.l'J'llOli hlll'lll:"

tos impottantes oa vida brnnlJe,il'll dunlllll~ {I

d&:ada de oitenta,. obtendo tlln Hi'UII tin hi'
flu8ncia Poll'tica tota1menlc forti de IlffII'Ol\~j'{O

com 0 n6mero de sellS membros C PI't)YOCllIlIlo

mais respostas do Estado na MOll de 1'1I~' n cIe,
que em qualquer outro momento dll."lo I»KK.

Parte importante da explica~fio dCsNO ~t1

cesso pade sec encontrada oa "refonnll p/lrt.i~

d:lria" de 1979. Antes disso, a ditadurll .6 h""
via permitido a exist!ncia de urn tinieo partido

de oposi~ao, 0 Movimento Democr'tico Orll
sileiro (MOB). Reconbeceodo por lim 'quc 0,1
polftica fornecia 0 mecanismo perfeito para
que .eu. oponentes juntassem foC9as, em 1979
o governo liberou a opo.i9lio para que retor
nasse A compeli9lio mulliparlid:iria. 0 Mov;
mento Negro Unificado fora fundado apenas
om ano antes e, inspiradas pela sua exist!ncia,
organi~Oes de ofvel local vinbam A luz por
todo 0 Brasil". Como 0. reCl!m-criados parti
do. de oJ>0si9lio eslivessem compelindo por
apoio eleitora!, eles dirigiram particular aten
~io a esse floresoente movimento negro, inse
rindo principio. anli-racistas em .uas plata
formas e criando grupo. de trabaIbo e comi.
.Oes e.peciais para investigar 0. problemas ra
ciais no Brasil.

Essa compeli9lio interparlidliria pelo apoio
eleitoral negro foi particuIarmente vis!vel em
Slio Paulo, onde 54 candidato. afro-brasileiro.
foram indieado. para disputar cargos de ofvel
municipal, estaduaI e federal nas elei90es de
1982.61 Contudo, ceflelindo a inabilidade do
movimento em mobilizar 0 apoio das massas,
sO dois desses candidatos foram eleito. (urn
deles para a Assemblt!ia Legislaliva e 0 outro
para aCAmara de Vereadores). Nao ob.tante,
quando 0 principal partido de oposi9lio, 0

PMDB, varreu 0 partido do governo do poder
naquele ano, tratou de estabeIecer uma nova
inslitui900 e.tatal, 0 Conselbo de Partici"""iio
e Desenvolvimento da Comunidade Negm,
encarregado, nas palavras do decreto do Exc
cutivo que 0 eriou, de udesenvolver estudos
relalivos A condi¢o da comuuidade negro e
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propor medidas" que visassem uA defesa dos
seus direitos, Aelimin~ao das discrimina!tOes
que a atingem" .62 Depois das eleigoes de 1986,
em que 0 PMDB foi novamente vitorioso, ins
tituig6es antidiseriminagao foram criadas nas
Secretarias de Educagao e do Trabalho, tendo
o militante sindical negro OswaJdo Ribeiro si
do indieado para dirigir a recem-criada Se
cretaria Especial de RelagOes SociaiS.63

Essas novas institui~es Sao organi74Oes
pequenas, incipientes. ocupando minl1sculos
nichos oa colossal estrutura do Estado brasi
leiro. Crfticos do PMDB e dos ativistas negros
associados ao partido prontamente as denuD
ciaram como entidades puramente cosm6ticas,
sem influencia polftica ou significagao reaI.64

Venda tais aconteeimentos de uma pers
peetiva bist6rica, somos obrigados a discordar.
Nunca aotes, pelo que conhecemos, urn gaver
no estadual au federal brasileiro jamais con
tradisse oficialmente a imagem do pals como
urna democracia racial. Nenhum govemo bra
sileiro jamais deu 0 passo de criar um grupo de
instituic;Oes p6blicas com 0 interesse de dar
publicidade nos temas da discriminagiio e da
desigualdade raciais, bern como de eslimuIar 0
debate sobre eles. Em 1984, a Secretaria de
Cultura iniciou 0 Projeto· Zumbi,. um projeto
envolvenda urn mes de palestras, concertos,
e~posigOeS de ane, debates p6blicos e progra
mas de r4dio e TV, que tern lugar no mes de
novembro. No ana seguinte, 0 Conselho de
Desenvolvimento e Participagao da Comuni
dade Negra comegou a publicar urn joma! bi
mestral distribuldo gratuitamente nos baieros
neg~os e DO centro comercial da cidade, assim
como panfletos baratos sobre bist6ria do ne
gro, literatura negra e problemas raciais 00

BrasiL6s 0 escrit6rio antidiscriminagao da Se
cretaria do Trabalho focalizou seus esforgos
nos lfderes sindicais enos administradores da
4rea de pessoal das firmas de Sao Paulo, ten
tando alisrar ambos os grupos numa campanha
para eliminar a discrimina<;ao no que se refere
A admisslio e Proll109ao. E em 1988 0 Grupo
de Trabalho para Assuntos Afro-Brasileiros
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da Secretaria de Educagiio produziu 200 mil
c6pias de uma revista especial sobre 0 eeote
nmo da aboligao, distribu!da a a1unos e pro
fessores das escolas p6blicas de Sao Paulo e
usadas como base para discuss6es sobre 0

evento em sala de aula.66

Essas iniciati.vas do Estado combinaram-se
com 0 trabalho de conscientizagiio e de lobby
do movimeoto negro de maneira roais abran
gente para estimular urn amplo debate e dis
cussao na sociedade brasileira sobre a natureza
das relagaes raciais no pals e sobre 0 grau em
que a imagem de democcacia racial reflete a
realidade das relagOeS raciais. Desenvolvido na
mfdia impressa e elelr8nica, e em foros que
iam de escolas prim4rias a escolas de samba,
de universidades prestigiosas a humildes co
munidades de base, 0 debate atingiu urna espc!
cie de cl!max nas festividades que marcaram,
em 1988, 0 centen4rio da aboligiio, durante 0
qual 0 conceito do Brasil como democracia ra
cial foi redondamente criticado.

A 19reja Cat6lica, por exemplo, devotou
sua Campanha da Fraternidade, realizada
anualmente, ao lema das rel~6es raciais, dis
tribuindo urn texto-base que condenava a
cumplicidade da 19reja no passado com a es
cravidao e no presente com a discrimina~ao

racial.67 0 entlio ministro da Cultura, Celso
Furtado, cujo minist6rio foi respons4vel pela
coordenagao das atividades do centenmo, de
clarou clararnente que "e falsa a ideia de que
M democracia racial no pals".6. As duns prin
cipais revistas de informagao do pals manifes
taram a mesma opiniiio,lstoE observando que
u parece defmitivamente eoten-ado, entre ou
tras, 0 mito da 'democracia racial''', enquanto
Veja descartava implicitamente esse conceito
ao abrir sua reportagem de capa sobre 0 ceo
ten4rio com a observac;ao de que, "passados
100 anos da Aboli9iio, M no Brasil duas cida
danias distintas - a branca e a negra".69 Co
mentMios semelhantes apareeeram em outras
revistas e jomais importantes, e at6 num espa
go inesperado: The BrasilulTIs, jomal mensa!
nacionalista e politicamente de centro publica-
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ern Nova lorque por emigrados brasileiros.
Uln seu editorial comemorativo do centenmo,
() jornal fez urn exame dos recentes dados es
ulllsticos que documentarn a desigualdade ra-

1\0 Brasil, condenando fortemente sua
"hist6ria de discrimin~ao racial, e saudoD "a
nova e M muito esperada abertura em se lidar
por 14 com as questoes raciais". Com relagiio A
democracia racial, a atitude dos editores foi
c~pressa sucintamente pelo tftulo do editorial:
UOutro mito come poeira" [00 original,

. "Another myth bites the dust", alus40 a um
sucesso do grupo de rock Queen].7.

ofUTURO ALUZ 00 PASSAOO

Nesse mesmo momento, cootudo, em que
estava redefinindo 0 discurso nacional sobre
~a, 0 movimento negro dos aDOS oitenta so
fria vis!vel retragao, perdendo influencia e
peso polfticos. Tal como a orientagiio fascista
da Frente Negra havia antagonizado seus par
tidmos iniciais nos anos trinta, a militiiocia
marxista do Movimento Negro Unificado teve
um efeito alienante similar DOS anas oitenta.
Um dos fundadores do Movimento descreveu
em 1984 como 0 movimento "foi se reduzindo
ideologicamente, caracterizando-se como mo
vimento de esquerda (...). Depois de um ano,
perdeu militantes e foega."71 Quando 0 MNU
perdeu importiiocia, neobuma organizagiio
compar4vel apareceu Para substituf-Io e, em
1988, a revista lstoE observava que 0 movi
mento negro como um todo estava Dum estado
de "dram4tica pulverizagiio (...). Dez anOS de
pois do boom dos movimentos negros, boa
parte da euforia inicial j4 se esfumoU:'72

A origem desse declfnio pode ser atribulda,
em parte, As pressOes, tanto polfticas quanto
economicas, que minavam todos os movimen·
tos populares "" Brasil por volta da metade
dos aDOS oitenta.7S Entretanto, um exame
comparativo dos exemplos de mobili2agiio ne
gra sumarizados neste artigo indica alguns fa
tores adicionais espec(flCos Abist6ria dos mo-
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vimentos negros no Brasil. Em h.n.IOij 01'l I.pllllfl)

casas., militantes de classc m6dil.l llvimlln

eDormes dificuldades em eswbclcl.:t11' 111l1!1
ponte entre si mesmos e os negros pohn~" t~ (It'

classe trabalhadora a quem buscavaJll off,nlll ..
zar. Essa" diverg!ncia entre interesscs c ;L~pin, ..

~Oes de classe m&lia e de classe baix.a contri
buiu diretameote para 0 desaparecimenlo da
Frente Negra e foi um dos maiores obst:1culos
enfrentados pelo movimento negro dos anos
oitenta.

A alian~a entre escravos e abolicionistas de
c1asse m6dia, tanto negros quanto brancos, na
d6cada de 1880, parece constituir, A primeira
vista, uma ex.c~o a' essa regra geraJ. Mas os
abolicionistas de c1asse media foram mais im
portantes, nao tanto por fomecerem lideranga
A populagao escrava, mas por criarem urn cli
rna de opiniao p6blica oposto A escravidao e
por oferecerem pro~ao a escravos fugidos na
capital, em Santos e em outras treas urbanas.
A verdadeira lideranga dessa fuga em massa
coube aos pr6prios escravos ou 80S "caiJazeS'
negros e brancos, cuja origem era predomi
nantemente de classe trabalhadora.74 Uma vel:
ocorrida a abolic;ao, 0 movimento abolicionista
logo se desfez e a classe media negra voltou-se
ou para a busca da mobilidade ascendente
atraves do embranquecimento cultural e biol6
gico ou, nao conseguindo isso, para urn mundo
estritamente circunscrito de clubes e festas
que e~clula os libertos e os IIl\>mbros do pro
letariado negro. S6 depois da d6cada de 1930,
quase 50 anos ap6s a aboligao, e que sens
membros se aventurariam novamente a de
sempenhar 0 papel de lfderes das massas ne
gras.75
... Assim, no Brasil como nos Estados Unidos

e outras sociedades multirraciais, as divisOes
de classe no interior da populagiio negra t8m
coloeado um obst4culo importante Amobiliza
giio polftica segundo uma linha racial. Essas
divisOes podem ocasioll)l1mente ser superadas.
contudo, por condigOes de opresslio racial e/ou
poUtica suficientemente poderosas para forgar
as elites e as massas negras a uma alianga.

,.
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hist6ria brasileira. Se a r~a surgi.ro{ COlllo UlIl

foco de· renovadas Iutas nos anos novenl:t, C

algo a conferir; mas pode-se duvidar de que sc
Ienha atingido "0 tim da hist6ria" no que se
refere ao protesto politico negro no BrasH.
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menor mobiliza.;ac racial, 6: importante reco
nhecer que os eventos da decada de oitenta
aIteraram profundamente 0 discurso nacional
sobre ra!ta, tomando-a urn tema abertamente
poHtico de uma forma nunca antes vista na

1. Para um exame dessa rel.at;io, vcr FREYRE. Gilberta. A escravidao. a monarquia e 0 Brasil modemo. f(t!~

Krra BrasiJeira de Estudcs Polfticos. 1(1):39~48. 1956; LAMOUNIER, Bolivar. R3:!1a e classe na poHtica brasilci
ra. Cadernos Brasikiros. (47):39·50, 1968; SOUZA, Amaury de. R~a e polftica no Brasil modemo. Revisla dc
AdministTafdo de EmpresOs. 11(4):61·70, 1971; FONTAINE, Pierre-Michel. Research in the political economy
of Afro-Latin America. Latin American Research Review. 15(1):111-41, 1980; ANDREWS, George Reid. Race
and state in colonial Brazil. Latin Ameriam Research Review, 19(3):203-16, 1984; FONTAlNE. Pierre-Michel
(org.). Race. c1lJSs and power in Bram. Los Angeles, 1985; SOARES, Glaucio Ary DiUon e SILVA, Nelson do
Valle. Urbanization, race, and class. in Brazilian politics. LatinAnutrican Research Review, 22(2):155·76,1987;
Sobre rela¢es raciais no Brasil de maneira mais geral. ver: PIERSON, Donald. Negroes in Brazil: a study ofract!
conlact in Bahia. Chicago, 1942; BASTIDE. Roger e FERNANDES. FJorestan. Brancos e negros emSdo Paulo.
3! ed. Sao Paulo, 1971; FERNANDES, Flore.stan. A integrtlfdo do negro no sociedade de classes. 3! ed. Sao
Paulo, 1978, 2 vols., e 0 negro no mundo des brancos. Sio Paulo. 1972; DEGLER, Carl. Neither black nor white:
slavery and race relations in Bramand the UniJed Slates. New York, 1971; MOURA, C16vis. 0 negro: de hem es
crow a mDU cidizd4o~ Rio de Janeiro, 1977, e Sociologia do negro brasleiro. Sio Paulo. 1988; HASENBALG,
Carlos. Discritninaf60 e desigualdndes raciais no Brasil. Rio de Janeiro. 1979; ANDREWS, George Reid. Blacks
andwhitesinSdoP~.Bram, 1888-1988. Madison. 1991.

2_ SANTOS, H~lio. 0 presidente negro. Veja. Sao Paulo, 31 deoutubro de 1984, p. 138.

3. Sobre 0 conceilo de democracia racial. ver: AZEVEDO, Thales de. Democracia racial. Pet:r6polis. 1975;
COSTA, Emflia Viotti da. The myth of racial democl1lcy: a legacy of the Empire. In: The Brazilian empire: myths
and histones. Chicago, 1985, p. 234-46; e FERNANDES, Flotestan. 0 milo da 'democracia racial'. In: Integra
fM do negro.... op. cit.• . vol. 2, p. 249·68.

4. Sobre a organ~ao polftica dos negros em Sio Paulo. MITCHELL, Michael. Racial oonciousness and the
political attitudes and behavior of blacks in Sio Paulo, Brazil. Tese de doutorado nao-publicada. Universidade de
Indiana, 1979; MOURA, ChSvis. Org~Oes negras. In: SINGER, Paul e BRANT, Vinicius Caldeira (orgs.).
SlUJPaulo: 0 povo emnwvimento. Sic Paulo. 1980, p. 143-75.

S. Vcr, por exemplo, GRAHAM, Richard. Patronage and politics in nineteenth century Brazil. Stanford. 1990;
FRENCH, John D. Industria] workers and the origins of populist politics in the ABC region ofGreater Sao Paulo.
Braz.il, 1900-1950. Tese de doutorado nio-publicada. Universidade de Yale, 1985; e ALVES, Maria Helena
Moreira. Slate and opposition in military Brazil. Austin, 1985. ESle artigo fomece. assim, apoio adicionall obser
~ao de Michael Mitchell de que "os estilos da atividade (X)Utica negra serio determinados pelo ambiente polfti
co preva1eceQte": MITCHELL, Michael. Blacks and the 'abertura democmtica'. In: FONTAlNE, PieITe~Michel.
Race, dtJs3andpo~r,op. cU., p. 96.

6. Sobre a dinAmica polCtica do lmp6rio. vcr BARMAN, Roderick J. Brazil: theforging ofa nation, 1798-J852.
Stanford, 1988; GRAHAM. Richard. Patronage andpolitics, op. cit.: CARVALHO, Jo~Murilo de. A conslrufao
do orden: a elite polftica imperial. Rio de Janeiro, 1980, e Teatro de sombras: a poUtica imperial. Sao Paulo, 1988;
e BETHELL, Leslie e CARVALHO, lost Murilo de. 1822-1850, GRAHAM, Richard. 1850·1870, e COSTA,
Emilia Viotti da. 1870·1889, todos esse, llts lextos in BETHELL, Leslie. (org.). BraziU Empire and Republic.
1822-1930. CambridgeeNewYork,1989.

7. BETHELL, !Mlie. no.abolilion ofthe BradJion sinve trade. Cambridge e New York, 1970, p. 327·59.
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Republica nao produziu nenburn movimento
poUtico negro compar4vel aos das decadas de
1880, 19300u 1980.

Isso nos traz ao movimento dos anos se
teota e oitenta, que teve urn impacto na politi
ca de Estado e na ideologia racial nacional que
s6 perde para 0 do abolicionismo na decada de
1880. Esse movimento recente surgiu em con
di!rOes de exclusao polftica e autoritarismo
rnarcados e formou parte de urn protesto mais
ampIo, abrangendo tada a sociedade, contra a
ditadura militar. Respondia especificamente,
contudo, ll. visrvel exclusao dos negros dos
empregos nao-manuais e de classe m6dia
Oblendo sucesso onde haviam fracassado os
movimenlos negros das decadas de !rinta,
quarenta e cinqUenta, 0 MNU e suas organiza
!rOes irmas empurraram as quest5es da discri
minagOO e das desigualdades raciais para a
agenda poUtica nacionaI e provocaram um am
plo debate na sociedade sobre 0 modo como
enfrenU-Ias. Diversos governos estaduais. e,
em menor grau 0 governo federal, compro
meteram-se formalmente a combater a desi
gualdade racial, tendo 0 estado de Sao Paulo
adotado medidas concretas com esse objetivo.

Conclufmos, portanto, que foram os regi
mes excludentes que tenderam ~ provocar os
exemplos mais efetivos de mobilizagOO polItica
negra.76 Os regimes inc!udentes, em contraste,
que procuraram ativamente integrar os afro
brasileiras a suas instituigOes. reduziram em
muito 0 irnpulso para a mobilizaglio segundo
linhas raciais. Como 0 Brasil fez a transi,ao da
ditadura militar para a democracia eleitoraI
nos anos oitenta, essa tendencia afinnou-se
tambem na Terceira Rep6blica, enfraqnecendo
perceptivelmente. e talvez levando ao desapa
recimento, 0 cicIo mais recente, de protesto
afro-brasileiro.77

Como indicam os momentos hist6ricos co
bertos por oste artigo, contudo, 0 flID de uma
onda de prolesto negro sempre se fez seguir.
mesmo que depois de um lapso de lempo. do
infcio de outra E, embora nOBsa an4lise indi
que que os regimes includentes tendem a gerar
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lilOsmo que a~nas temporma. Nossos quatro
(;U90S indicam que as experiencias de mobiliza
~ilo ncgn. que tiveram maior impacto social e
paUtica foram aquelas que se desenvolveram
sob regimes excludentes e antidemocr4ticos _
e em resposta a formas altamente visiveis de
injustiga racial.

o primeiro de tais exemplos, tanto crono
Iogicamente quanto em termos de suas camHi
c~Oes sociais e polfticas. foi a lut8 contra a
escravidio, a mais extrema das foemas de
opressao racial na hist6ria brasileira Apesar
da atitude simp4tica da monarquia, 0 abolicio
nismo foi forgado a se radicalizar e empurrado
para fora do sistema polItico formal pela dr4s
tica reduglio do sufr4gio votada pelo parla
mento em 1881. 0 resultado foi um movi
mento popular com base nas massas que obte
ve sucesso em destruir a institui~ao em qne
a sociedade e a economia brasileiras se haviam
baseado por mais de 300 anos. Tal movimento
am~ava profundameote as fazendeiros, que
reagiram tirando 0 apoio da monarquia e
substituindo-a por uma Primeira Republica
olig4rquica e descentrallzada.

Os dois exemplos seguintes de mobilizagao
negra, a Prcote Negra e as organiza~Oes cuI
turais da Segunda Republica, tiveram irnpacto
poUtico desprez!vel. Tambem ocorreram em
penodos de abertura polItica e de esforgos do
populismo vargnista no sentido de integrar os
negros, como parte do proletariado urbano,
aos sindicatos dominados pelo Estado e, du
rante a Segnnda Republica, aos partidos polIti
cos de base sindicaJ. A mobilizagao racial po_
deria oio ter oconido nos anos trinta DaO

fossem a mem6ria reeente e a be~a con
creta de excluslio racial da Primeira Republica,
assirn como a permanenle hostilidade dos
grandes partidos ~ participagao negra Nos
anos quarenta e cinquenta, a inlegraglio da po_
pulagoo negra aforga de trabalho industrial e a
criaglio de novos partidos populistas que bus
cavam ativamente 0 apoio negro afastaram a
necessidade de um movirnenlo polItico racial
menle definido. Como resultado, a Segunda
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SUMMARY

REsUM~

have been those which developed under exclusioaary
regimes: the late monarchy. and the military dicta
torship of 1964-1985. Inclusionary regimes, such as
the provisional government of 1930·1937. and the
Second and Third Republics (1946-1964.
1985· ... ). afforded Afro-Brazilians greater free·
dam and opportunity to organize. But by admitting
black: people to populist and labor-based organiza
tions. they simultaneously reduced the impulse to
ward mobilization along racial lines. Thus periods of
political openness tend to be periods in which Afro
Brazilian movements have been relatively less effce·
tive in winning public support and achieving their
programmatic goals.

This essay compares four historical moments of
black political mobilization in the state of S10 Paulo:
the struggle for the [mal abolition of slavery in the
1880s; the rise and fall of the Frente Negra Brasileira
in the 19305; the black organizations of the Second
RepUblic; and the most recent wave of black protest,
from the mid· 1970s through 1988. In each case. the
essay examines the form oforganization through wtii
ch black protest took place. and the relationship
between those organizational strategies and the cha·
racter of the political regime in power at the national
level.

The essay concludes that the Afro-Brazilian mo·
vements which have had the greatest political impacts
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Cet essai compare quatre moments historiques de
la mobilisation politique noire dans l'~tat de SAo
Paulo: Ie combat pour l'abolition [male de J'esclavage
au coW'S des ann6es 80 du sib;;le dernier; Ie soul~ve-

ment et la chate de la Frente Negra Brasileira. dans les
ann6es 30 de notre sioole; los organisations noires do
la Deuxi~me R6publique ct. piUS r6cemment.la vague
de manifestations noires qui s'cst6tendue de la moiti6
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