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Raga e politica 
OCTAVIO IANNI 

I 

SIGNIFICAgAO POLITICA DOS PROBLEMAS RACIAIS 

Neste ensaio, pretendo fazer algumas sugest6es sobre as impliao6es poli- 
ticas de situac6es de antagonismo e conflito raciais em paises do mundo 
capitalista. ft claro que as implica;6es politicas dos problemas raciais 
poderiam ser apreendidas tamben por meio da a,nalise de situa;6es nas 
quais as ra;as parecem conviver em acomoda{ao, de-maneira mais ou 
menos harmoniosa, ou em processo de integralao. Deixando de lado o 
fato de que essas situacoes parecem ser menos frequentes, nao ha duivida 
de que elas sao menos propicias a interpreta.ao das condigoes e possibi- 
lidades de desenvolvimento dos problemas raciais. Creio que as mani- 
festao;es de antagonismo. e conflito sao mais reveladoras das implica?oes 
politicas desses problemas, implicay6es essas invisiveis ou nao expressas 
nas situac6es de acomodagao e integragao. As condicoes economicas e 
politicas das relaqoes raciais concretas aparecem de forma clara nas situa- 
zoes de acomoda;ao e integragao. As condiCoes economicas e politicas 
das relao6es raciais concretas aparecem de forma clara nas situaqoes de 
antagonismo e conflito, situao6es essas expressas nos riots dos negros 
norte-americanos, nas guerrilhas dos negros africanos e na luta armada 
dos vietnameses contra a domina,ao estrangeira, francesa ou norte-ame- 
ricana. Nos conflitos gerados pelos problemas da integra;ao linguistica 
na India, ocasioes em que as vezes ocorrem mortes, tambem se revelam 
mais abertamente as implicaq6es politicas, economicas e culturais da 
heterogeneidade racial nesse pais. 

Antes de iniciar a discussao, quero fazer dois esclarecimentos prelimi- 
nares. Penso que eles ajudam a explicitar a perspectiva analitica em 
que me coloco. 

Nao tratarei de problemas raciais em paises socialistas. Cor isso noa 
pretendo sugerir que esses paises nao se enfrentem com questoes raciais 
mais o menos relevantes. Mas suponho que essas quest6es apresentam 
outras especificidades, se admitimos que as leis de divisao do trabalho social, 
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estratificaqao social, repartiqao da renda e organizagao do poder politico 
sao diversas das leis estruturais que organizam a sociedade capitalista. 
Prefiro concentrar-me apenas em paises capitalistas porque quero reunir 
elementos e sugest6es para a comprensao do carater das tensoes e anta- 
gonismos raciais no contexto de situaq6es coloniais e imperialistas, por 
um lado, e situaco;es nas quais se misturam ra;as e classes sociais, por 
outro. A meu ver, essa e uma maneira de captar as dimens6es politicas 
dos problemas raciais. Penso que e impossivel, ou muito dificil, com- 
preender as condiq6es de resolugao de problemas raciais, nos Estados 
Unidos, Africa do Sul, Inglaterra, India, Brasil ou outros paises, se a 
anaIise nao apreende os conteudos e as implica6oes politicos das tensoes 
e antagonismos raciais. Para isso, entretanto, e indispensavel que a 
analise passe pelas relaqoes sociais estabelecidas pelo modo de apropria- 
;ao do produto do trabalho social. 

Neste ensaio, a no-ao de raca est'a usada no sentido sociologico, de 
rata social, e nao no de ra;a biologica, dado pela antropologia e a gene- 
tica. Isto significa que as ra;as sao tomadas nas acepqoes dadas a partir 
da perspectiva das proprias pessoas envolvidas na situacao social con- 
creta em que se encontram, situanao essa na qual os criterios biologicos 
sao geralmente menos importantes, esquecidos, ou socialmente recriados, 
segundo os componentes sociais da situa-aol. Ocorre que a noqao socio- 
logica de raga nos coloca diretamente diante de relao6es politicas, na 
medida em que as diferen;as de atributos, tracos, marcas ou outros ele- 
mentos fenotipicos e fisicos, raciais ou nao, sao organizados e definidos 
pelas ralaGoes sociais de apropriaqao economica e dominagao politica. 

Essa colocaqao preliminar indica que, a meu ver, os problemas raciais 
seriam ininteligiveis se examinados em si, sem conexo corn as relac6es, 
os processes e as estruturas econ6micos e politicos que governam as con- 
diq6es basicas de estratificaqao, reprodugao e mudanga sociais. Esse e 
o contexto em que se torna possivel pesquisar e interpretar tanto os feno- 
menos de rela6oes raciais, em sentido estrito, como os fenomenos de 
ressurgencia de identidade etnica e racial em niveis nacional e interna- 
cional. 

II 

ANTAGONISMOS E CONFLITOS RACIAIS 

O que surpreende e desafia tanto cientistas sociais como governantes e 
cidadaos, nos paises do mundo capitalista, e que os problemas raciais 
parecem antes agravar-se do que resolver-se. A despeito da continua 
difusao e propaganda dos ideais gerados cor a cultura burguesa do capi- 
talismo europeu e norte-americano, relativamente a igualdade politica e 
intelectual dos cidadios, e surpreendente como a pratica das relaqoes 
entre as pessoas, os grupos e as classe sociais revela a persistencia e, 



RAgA E POLITICA 433 

muitas vezes, o agravamento de tens6es, antagonismos e conflitos de 
base racial. Isso e especialmente verdadeiro para os Estados Unidos, 
Africa do Sul, Inglaterra, Angola, Mosambique e alguns outros paises, 
nos quais os conflitos raciais entraram em etapas politicas novas. Outro 
grupo de paises, dentre os quais encontram-se a Franqa, Alemanha e 
Suissa, apresentam situa;6es de tensao e conflito raciais tambem novas, 
surgidas cor a expansao capitalista baseada, as vezes amplamente, na 
incorporaSao de operarios imigrados da Argelia, Italia, Grecia, Espanha, 
Portugal e outros paises. Em termos totalmente diversos, paises africanos 
e asiaticos defrontam-se cor os problemas criados pela multiplicidade 
etnica, racial, linguistica e religiosa de suas populaS6es. Na India, desde 
a independencia, ocorrida em 1947, os problemas de base etnica, racial, 
linguistica e religiosa tem gerado tensoes sociais e politicas relevantes 
para a naqao. Em outro plano, creio que se pode afirmar que os 
indigenismos da revoluqao mexicana, iniciada em 1910, e do movimiento 
aprista do Perui, surgido na decada dos vinte, nao produziram melhora 
substancial das condi;6es de vida das populaqoes de origem asteca, maia 
e inca. Da mesma forma, no Brasil, nao ha indicios seguros de que o 
mito da democracia racial deixou de ser uma expressao da ideologia 
racial da classe dominante, branca, para usos internos e externos. E 
cabe lembrar, ainda, a conotaqao racial das varias guerras havidas nas 
ultimas decadas no Oriente Medio, entre arabes e judeus; e das muitas 
e longas guerras mantidas pelos vietnameses contra invasores franceses 
e norte-americanos. 

P sintomatico, alias, que os programas educativos, culturais e de pes- 
quisas sociologicas e antropologicas iniciados e estimulados pela UNES- 
CO desde 1947, nao produziram os efeitos civilizat6rios que os seus 
idealizadores pretendiam 2. Tanto assim que a pr6pria ONU, da qual a 
UNESCO e uma organiza.ao afiliada, em 1974 votou unanimemente as 
seguintes recomendagoes, nas quais o problema racial esta presente. 

O direito dos paises em desenvolvimento e dos povos de territorios 
sob dominacao colonial e racial e ocupa;ao estrangeira a lutar por sua 
libertaSao e para recuperar o dominio efetivo sobre os seus recursos 
naturais e as suas atividades economicas. 
A prestaqao de assistencia aos paises em desenvolvimento e aos terri- 
torios submetidos a dominaqao colonial e estrangeira, a ocupagao fora- 
nea, a discriminaqao, ao "apartheid" ou que sao objeto de coerao e 
agressao economica ou de pressoes politicas e do neocolonialismo em 
todas as suas formas e que chegou a exercer ou estao exercendo domi- 
nio efetivo sobre os seus recursos naturals e atividades economicas que 
estiveram ou permanecem sob dominio estrangeiro3. 
t importante notar, nessas recomendao;es votadas pela Assembleia 

Extraordinaria das Naqoes Unidas sobre Materias Primas, que os pro- 
blemas raciais estao postos junto corn os problemas economicos e poli- 
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ticos relativos as condi6ges coloniais e de dependencia de paises asiaticos, 
africanos e latino-americanos, em face dos paises colonialistas, neocolo- 
nialistas ou imperialistas, na decada dos setenta. 

No presente, pois, os antagonismos sociais de base racial sao elementos 
constantes e as vezes fundamentais em muitos paises do mundo capita- 
lista. Em distintas gradaq6es, os antagonismos raciais aparecem nos mais 
diversos paises, desde o Estados Unidos e a Africa do Sul ate a India 
e o Brasil. Tambem manifestam-se no ambito das rela;6es internacio- 
nais, unindo e divorciando paises, como nos seguintes exemplos: o tri- 
balismo e a negritude, em paises africanos de populaqao negra; o pana- 
rabismo e o islamismo, em paises arabes e nos quais predomina a religiao 
islamica; o sionismo, entre popula;6es de origem judia, dentro e fora de 
Israel; o indigenismo, em paises latinoamericanos nos quais populac6es 
de origem inca, asteca e maia continuam a ser uma parte importante da 
populaSao; o hispanismo em alguns paises latino-americanos cujas tradi- 
qoes historicas e culturais comuns foram herdadas do colonialismo espan- 
hol. A enfase cultural, ou religiosa, em ideologias desse tipo nao elimina 
as suas implicaq6es raciais, nem as suas significaq6es politicas. ? impor- 
tante observar, no entanto, que essa e outras ideologias sociais, de base 
racial mais ou menos evidente, tendem a ser com frequencia contra-ideo- 
logias, ao mesmo tempo que sao a afirmadao de alguma especificidade 
racial, etnica, religiosa, politica ou outra. Respondem a algum tipo de 
racismo, colonialismo ou imperialismo. Ocorre que os antagonismos 
raciais tendem sempre a estar misturados cor formas de estratifica.ao 
social, organizagao das relaqoes economicas e estrutura-ao do poder poli- 
tico, em conjunto. A importancia relativa e absoluta das dimens6es eco- 
nomicas, politicas, raciais, religiosas ou outras naturalmente varia em 
cada situa;ao especifica; mas e inegavel que umas e outras coexisten e 
influenciam-se reciprocamente. Inclusive pode verificar-se que alguns dos 
antagonismos estruturais basicos, como na exploraSao do trabalhador 
negro nas colonias portuguesas, na Africa do Sul, nos Estados Unidos 
ou no Brasil, apareaam ideologicamente defletidos, ou mesmo invertidos, 
em ideologias raciais e religiosas; as vezes as duas integradas numa s6. 

III 

CONDIgAO RACIAL : DB?SIGUALDADE ECON6MICA 

Grande parte da problematica relativa as relaq6es raciais, conforme 
essa problematica manifesta-se em paises capitalistas, aparece de modo 
mais ou menos claro no seguinte paradoxo: difundem-se e valorizam-se 
cada vez mais os ideais de igualdade intelectual e politica de todas as 
pessoas ou cidadaos, sem distinqao de raqa ou credo religioso; ao mesmo 
tempo que se multiplicam as situaq6es de antagonismo e conflito raciais, 
em paises coloniais, dependentes e dominantes. Nos Estados Unidos e 
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na Africa do Sul, ou na Irlanda e no Canada, ou no Oriente Medio e na 
Europa, as tens6es e os antagonismos raciais e religiosos, em separado e 
misturados, parecem ser mais agudos em 1974 do que ao termino da 
Segunda Guerra Mundial; salvo, e claro, o problema da matanga de ju- 
deus pelo nazismo alemao. Em alguns paises, e evidente que os conflitos 
de base racial ganharam dimens6es inesperadas, por sua violencia, organi- 
zacao politica e sofistica;ao ideologica. Muitas discussoes e pesquisas, 
academicas e nao academicas, sobre fenomenos raciais no mundo capita- 
lista, certamente estao inspiradas pelo interesse de muitos em compreen- 
der e resolver esse paradoxo. 

A meu ver, esse paradoxo nao pode ser satisfatoriamente explicado 
enquanto a analise nao busca as raizes economicas e politicas das des- 
igualdades raciais, em cada situagao especifica. Corn isso nao quero 
dizer que as condi;6es hist6ricas e culturais de formacao das sociedades 
multirraciais na sejam importantes. A evidente, em todos os casos, seja 
nos Estados Unidos ou Africa do Sul, na India ou Brasil, na Franqa 
ou Inglaterra, a importancia das condi6ges hist6ricas de sua formacao 
demografica, racial, religiosa, etc. Inclusive e evidente que algumas situa- 
o6es cruciais passadas influiram de forma decisiva na maneira de orga- 

nizaq;ao socio-cultural das rela;6es e ideologias. Mas todas as condicoes 
historico-culturais mais significativas reaparecem nas situao6es concretas 
presentes. Podem ser reencontradas nos riots; na atua<ao de partidos 
politicos de base racial, na violencia guerrilheira. Sao as rela6qes politico- 
economicas, no entanto, que em ultima instancia podem explicar a persis- 
tencia e as transformacoes das situaqoes de antagonismo e conflito que se 
repetem em um e muitos paises. 

Tanto e assim que a historia dos antagonismos e conflitos raciais, em 
dado pais, parece acompanhar a hist6ria das relac6es politico-economicas 
das classes socials e dos grupos raciais nelas distribuidos e concentrados. 
Nos Estados Unidos, por exemplo, em varias ocasi6es e evidente que os 
brancos sao menos atingidos pelo desemprego. Assim, em 1940 havia 13 
por cento de brancos desempregados, mas eram 14,5 os nao brancos na 
mesma situaqao. Em 1962 essa despropor<ao e maior, pois os brancos 
perfazem 4,9 por cento, enquanto que os nao brancos alcanaam 11,0 da 
forga de trabalho desempregada4. 

Nao e surpreendente, pois, que a renda per capita dos norteamericanos 
tambem varie segundo a condigao racial. Nesse pais, o nao branco (ne- 
gro, mulato, portorriquenho, chicano e outros) em geral participa em 
apenas mais ou menos cinqiienta por cento da renda auferida pelo branco. 
Assim, por exemplo, em 1948 a renda media dos nao brancos do sexo 
masculino alcanqava apenas 54 por cento do que era recebido pelos bran- 
cos. Em 1969 essa relaqao se mantinha quase a mesma, pois que os nao 
brancos percebiam 59 por cento do que era ganho pelos brancos 5. 

Nao e necessario lembrar aqui que essas diferenras de participagao no 
produto do trabalho social nao se explicam apenas pelas diferengas de 
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preparo profissional, ou grau de socializacao nas condiqoes sociais e 
tecnicas de organiza?ao do trabalho, na fabrica, fazenda, escritorio, etc. 
Alem do mais, essa& diferengas raciais, quanto ao tipo de preparo profis- 
sional, tambem se explicam pelas condiqoes economicas, culturais e poli- 
ticas de educacao e profissionalizaqao, segundo as classes sociais, na 
cidade e no campo. Todas as pesquisas economicas, sociologicas e antro- 
pologicas mostram que as racas subalternas sao discriminadas na pratica 
cotidiana das relag6es economicas, politicas e outras. O preconceito e a 
discriminacao raciais estao sempre inseridos dinamicamente na pratica 
das relag6es de produqao, em sentido lato. 

A verdade e que a participaqao desigual das racas no produto do tra- 
balho social e geral, em praticamente todos os paises capitalistas. Ela se 
verifica na Europa, Africa ,Asia e Americas. As ragas definidas ideolo- 
gicamente como inferiores, em dada sociedade, sao as racas que parti- 
cipam em menor grau do produto do proprio trabalho. Sao tambem essas 
ragas que podem reivindicar em menor escala, em comparacao cor os 
trabalhadores brancos, ou pertencentes a estratos sociais privilegiados. 
Isso e assim na India e no Mexico, no Brasil e na Africa do Sul, na 
Franqa e nos Estados Unidos. Ou seja, nao e certo que o desenvolvi- 
mento economico capitalista melhora generalizadamentte o nivel econ6- 
mico, social e cultural dos trabalhadores. Ao contrario, muitas vezes 
preservam-se e refinam-se as desigualdades, cor frequiincia mais visiveis 
quando se confrontam as condiqoes de vida dos trabalhadores das ragas 
dominantes cor as condiq6es das raqas subalternas, ou discriminadas 6. 

Todo pais produz uma forma singular de hierarquizaSao racial da sua 
populacao. As pessoas e os grupos podem distribuir-se por raSa, religiao, 
filiaqao politica, etc.; em classes, estamentos, castas mais ou menos desen- 
volvidos, estabilizados ou em regressao. As castas podem estar em re- 
gressao, como na India. Nem por isso, no entanto, as pessoas deixam 
de ser classificadas segundo a condicao racial, ao mesmo tempo que por 
sua situa(ao s6cio-econ6mica. Tanto e assim que nao e por mero acaso 
que em cada pais o ejercito industrial de reserva tende a ser formado 
pelos membros das racas discriminadas, ou subalternas. Em boa parte, 
a Iogica da discriminacao racial guarda alguma congruencia com a logica 
das relagoes de produca5o. f claro que uma e outra nao sao perfeitamente 
harmonicas entre si. Mas e inegavel que a maioria dos desempregados 
sao membros das ragas subalternas; que os membros destas ra;as, mesmo 
que empregados, participam em menor escala do produto do trabalho 
social; que, nas classes medias e dominantes, os membros das ragas subal- 
ternas sao menos visiveis, mais raros ou mesmo totalmente ausentes. 

Essa distribugao desigual das racas na estrutura socio-econ6mica de 
cada pais pode ser vista tamb6m em escala internacional. As possibilida- 
des de mobilidade socio-economica dos imigrantes (de primeira e demais 
gera(oes) nos paises adotivos sao menores que a dos trabalhadores 
nativos, nas mesmas condic6es. Os paises que compram a forqa de tra- 
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ba)ho imigrante estabelecem barreiras juridicas, politicas e sociais deli- 
mitando o ambito de circula(ao do "estrangeiro" ou seu descendente. Isso 
e verdade para hindus e paquistaneses na Inglaterra, portorriquenhos e 
chicanos nos Estados Unidos, ou argelinos e espanh6is na Franca. O 
mercado internacional de trabalho tambem faz circular interacional- 
mente as tecnicas de seleao, controle e repressao das ra;as subalternas. 
Alias, os fenomenos migrat6rios, em escala internacional, tanto no seculo 
XIX como no XX, estao sempre altamente determinados pelas exigencias 
do mercado de for;a de trabalho 7. Quanto mais se desenvolve o carater 
internacional do capitalismo, mais se internacionalizam e intensificam os 
movimentos das for;as produtivas basicas, seja o capital e a tecnologia, 
seja a mao-de-obra. Nem por isso, no entanto, a generaliza;ao do trabalho 
livre implica na generalizaqao da liberdade do trabalhador, em ternos 
socials e politicos. Um operario argelino na Fran;a e sempre e ao mesmo 
tempo argelino e operario. Da mesma forma, o hindu na Inglaterra, a 
chicano nos Estados Unidos, o negro no Brasil, o indio no Mexico. 

IV 

A POLfTICA DAS RELACES RACIAIS 

A historia das ragas subalternas e dos povos dominados, em niveis 
nacional e internacional, mostra que eles term reagido sempre em termos 
religiosos, culturais e politicos. Nas lutas pela emancipacao politica, eco- 
nomica e cultural dos povos asiaticos e africanos, neste seculo, e dos 
povos latino-americanos, nos comegos do seculo passado, esteve presente 
o elemento racial. Nas religioes afro-americanas, em varios paises da 
America Latina, a condigao racial ter estado de alguma forma presente. 
Os fen6menos messianicos, na Africa, America Latina e Asia, muitas 
vezes conjugam manifesta;6es religiosas e de identidade racial. Em di- 
versos movimentos religiosos, culturais e politicos, entre povos colonials 
e no seio das ra;as subalternas, nos paises dependentes e dominantes, sao 
evidentes as suas implica;6es raciais. Seria imposslvel compreender de 
outra maneira fenomenos como os seguintes: messianismo, tribalismo 
negritude, hinduismo, budismo, sionismo, islamismo, panarabismo e outros. 
Em distintas gradaOqes, eles sao rea;oes as condi6ges de antagonismo e 
conflito em que ra,as subalternas sao colocadas, dentro de dado pais ou 
nas relao6es cor paises dominantes. 

Mas e importante nao esquecer que essas ideologias e movimentos sao, 
frequentemente reao6es as ideologias e movimentos dos grupos e classes 
dominantes, em geral identificados com outras ra;as. Muitos povos colo- 
nizados, da mesma forma que grupos raciais subalternos, no interior de 
dado pais, tem sido obrigados a lutar contra um persistente e continua- 
mente reavivado darwinismo social. Alias, toda hist6ria do imperialismo 
erropeu e norte-americano, em suas implica;6es politicas e culturais, e 
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tambem a historia de muitas e sempre renovadas manifestaqoes de dar- 
winismo social, no qual se misturam o etnocentrismo, o europocentrismo, 
a identificacao entre branco e civilizado, o puritanismo civilizat6rio, a 
identidade entre os povos anglosaxonicos, o capitalismo industrial, a de- 
mocracia liberal e o climax do processo hist6rico8. 

Seria impossivel compreender as componentes irracionais da politica 
da guerra fria dos governantes norte-americanos nos anos 1946-70, sem 
levar em conta as convicqes do puritanismo civilizatorio simbolizado na 
politica externa posta em pratica por John Foster Dulles. Da mesma 
forma, seria impossivel compreender a violencia da guerra que os norte- 
americanos fizeram contra o povo do Vietna sem incluir na anilise a ideia 
do perigo amarelo de mistura com o comunismo, ou formas n5o ocidentais 
de compreender e organizar a vida. 

Alias, para conseguir a sua independincia politica, o Egito e a Argelia, 
ou a India e a Indonesia, para mencionar exemplos diversos, tiveram que 
realizar todo um longo e complexo processo de elaboraqao de uma nova 
identidacle. Em alguns casos, entra em jogo a religiao, em outros a lingua 
predominante, mas sempre e especificidade das tradiq6es culturais. Em 
graus variaveis, conforme a diversidade racial maior ou menor do pais, 
tambem entram em linha de conta as bases raciais, a ideia de uma iden- 
tidade racial minima, ao menos em oposiqao ao colonizador. Ou seja, 
para realizar a sua emancipaqao politica, nos anos posteriores a Segunda 
Guerra Mundial, os povos da Africa e Asia tiveram que elaborar ele- 
mentos religiosos, politicos e cientificos para desmascarar e negar o dar- 
winismo social inerente a cultura imperialista. 

Mas tambem no interior dos paises dominantes, os antagonismos e 
conflitos de base racial encontram express6es religiosas, culturais e poli- 
ticas. T o que ter ocorrido corn as minorias raciais, nos Estados Unidos 
e outros paises. 

Nos paises da America Latina, parece evidente que algumas religi6es 
de base indigena e africana desempenham inclusive as funq6es de uma 

esp&cie de contra-cultura de raqas subordinadas e exploradas. Ao lado 
de outros significados especificos de cada religiao e seita, e inegavel a 
sua conotacqo antagonistica, quanto as seitas e religioes dos brancos, os 
donos do poder. Negros, indios e mestiqos parecem refugiar-se de forma 
sublimada em suas praticas religiosas, ao mesmo tempo que elaboram 
e reelaboram a sua identidade, distinta e em alguns casos em aberta oposi- 
a;o a dos brancos. 

f claro que as relaq6es raciais na America Latina, por exemplo, estao 
se transformando cor a urbanizacao e a industrializaqao, mais ou menos 
notaveis, havidas nas ultimas decadas em alguns paises. Esse seria o 

-caso do Mexico e Brasil, entre outros. Mas nao e evidente que essas 
mudanqas estao resolvendo as quest6es raciais. Parece claro que o indio, 

.cholo, mestizo, mulato, negro e outras categorias raciais, em paises latino- 
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americanos, continuam a ser distinguidos dos brancos. Essa discrimina- 
qao, mais ou menos velada ou aberta conforme a situacao particular de 
trabalho, aparece nas atividades rurais e industriais. Se e verdade que a 
institucionalizacao do trabalho assalariado abre possibilidades a todo tipo 
de trabalhador, sem distinc6es de sexo, idade, religiao ou raca, isso nao 
significa que essas possibilidades sao na pratica iguais para todos. Para 
ser reconhecido como um operario da mesma categoria do branco, o ope- 
rario negro precisa ser melhor que o branco. Alem do mais, a situacao 
de trabalho e apenas uma esfera da existencia do trabalhador, ainda que 
seja a mais importanite. Ao analisar a relacao entre industrializacao e 
relacqes raciais no Brasil, Roger Bastide fez as seguintes observacoes: 

To sum up, industrialization has played a double role in Brazil. On 
the one hand, it has intensified prejudice and given sharper forms to 
discrimination at the begining of industrial growth, when the Negroes 
first became competitors with the whites. On the other hand, in pe- 
riods of prosperity and rapid economic development, it has tended to 
make social tensions predominate over racial tensions. This is, of 
course, only in the single sphere of work relations. The rest of life 
-neighbourhood relations, amusement relations and friendships- 
continues to be regulated by the traditional models which still co-exist 
with the new models born from industrialization 9. 
? de supor-se que as novas configuraq6es sociais de vida na cidade, e 

em conexao cor as relac6es de producao na industria, estejam criando 
condic6es e perspectivas totalmente novas no desenvolvimento de ideolo- 
gias e movimentos politicos entre os negros brasileiros. A medida que o 
capitalismo destroi e reelabora os valores e padr6es raciais que haviam sido 
produzidos em quatro seculos de escravizaqao do trabalhador negro, e 
obvio que se criam novas possibilidades de organizacao e expressao dos 
seus interesses economicos, culturais e politicos. Isto e, as tens6es e os 
antagonismos raciais sao recriados nos quadros das tens6es e antagonis- 
mo sociais emergentes e predominantes nas novas condic6es. 

Nos Estados Unidos, as ideologias e os movimentos de base racial pas- 
saram por transformaq6es notaveis nos anos cinqiienta e sessenta. Depois 
de muitas decadas de aceitacao mais ou menos passiva de politicas racis- 
tas ou integracionistas propostas pelos brancos, os negros norte-america- 
nos passaram a organizar-se e atuar de forma autonoma e eminentemente 
politica. Alias, tomada em suas linhas gerais, enquanto as suas tenden- 
cias predominantes, talvez se possa dizer que a hist6ria do negro norte- 
americano revela duas orientag6es principais. Ate a Segunda Guerra 
Mundial e mesmo alguns anos ap6s, ele aceitava de forma passiva ou 
ativa a politica de integraqao subordinada, definida, implementada e con- 
trolada pelo branco. Essa e a politica na qual os brancos organizam e 
prop6em o problema racial em termos morais, juridicos ou principlamente 
antropologicos. Nao e por acaso que a analise do problema racial norte- 
americano realizada por Gunnar Myrdal coloca a questao em termos de 
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desencontro entre valores culturais: os da ideologia dominante, que pro- 
poem a igualdade e a liberdade entre todos os cidadaos, e os da pratica 
das rela6oes raciais, que negam- cotidianamente aqueles. Para ele, simbo- 
lizando e exprimindo grande parte da producao cientifica ate entao e 
mesmo depois, o dilema norte-americano e antes de mais nada axiol6- 
gico 10. 

Nas decadas dos cinqiienta e sessenta, no entanto, o negro norte-ame- 
ricano propoe, adota e desenvolve interpreta;6es politicas pr6prias, sobre 
o seu grupo racial, o branco, as relac;es raciais, a organizaao economica, 
politica e culturail do pais e outros aspectos da sua existencia. Ele des- 
cobre que a politica de de-segregacao ou integraao racial estava sendo pro- 
posta, implementada e controlada segundo os intereses do branco. Mais 
que isso, descobre que o tipo de vida que o capitalismo norte-americano Ihe 
oferece nao corresponde ao seu ideal de vida, as suas possibilidades reals 
de existencia livre e criativa. O desemprego relativo maior entre os negros 
dos Estados Unidos e a mortalidade relativa maior de negros norte-ame- 
ricanos na guerra do Vietna sao fatos transparentes, que poem em evi- 
dencia toda a sua situaa;o economica, politica e cultural. Esse e o con- 
texto no qual o negro norte-americano passa a rejeitar politicamente as 
politicas raciais dos brancos, governantes ou nio. Pouco a pouco, as 
novas correntes politicas e culturais desenvolvidas entre os negros dos 
Estados Unidos comecam a negar tanto as politicas integracionistas como 
o proprio regime politico economico com o qual se identifica o branco. 

The shift to the revolutionary antiestablishment position that Huey 
Newton, Eldridge Cleaver, and Bobby Seale projected as a solution 
to the problems of Amerika's black colonies has taken firm hold of 
these brother's minds. They are now showing great interest in the 
thoughts of Mao Tse-tung, Nkrumah, Lenin, Marx, and the achieve- 
ments of men like Che Guevara, Giap, and Uncle Ho 1. 
The events of the Cong, Vietnam, Malaya, Korea, and here in the U.S. 
are taking place all for the same reason. The commotion, the violence, 
the struggles in all these areas and many more spring from one source, 
the evil and malign, possesive and greedy Europeans. Their abstract 
theories, developed over centuries of long usage, concerning economics 
and sociology take the form that they do because they suffer under 
the mistaken belief that a man can secure himself in this insecure 
world best by ownership of great personal, private wealth. They at- 
tempt to impose their theories on the world for obvious reasons of 
self-gain. Their philosophy concerning government and economics has 
an underlying tone of selfishness, possessiveness, and greediness be- 
cause their character is made up of these things 12 

Assim, a tendencia integracionista proposta segundo os termos da ideo- 
logia racial dos brancos, e aceita por uma parte dos negros, op6e-se a 
tendencia politica independente e agressiva de uma parcela da poputaCao 
negra dos Estados Unidos. 6g claro que as duas tendencias coexistem e 
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desenvolvem-se no interior da sociedade norte-americana. Mas e inegavel 
que desde as decadas dos cinqiienta e sessenta em diante transformou-se 
qualitativamente o sarater da situaiao racial nos Estados Unidos. O pre- 
conceito, a discriminaao e a segregaqao deixaram de ser uma questao 
moral, juridica ou antropol6gica, definida segundo os termos da ideologia 
e da ciencia dos brancos. Desde essa epoca, as tensoes, os antagonismos 
e os conflitos raciais nesse pais passaram a ser, pata boa parte dos negros 
norte-americanos, uma questao aberta, necessaria e fundamentalmente 
politica. 

V 

PROBLEMAS RACIAIS E CONTRADIgOES ESTRUTURAIS 

A analise dos antagonismos e conflitos raciais vigentes nos mais diver- 
sos paises, sejam os Etados Unidos e a Africa do Sul, ou a India e o 
Brasil, revelam que em todos ha algum tipo de assimetria economico-social, 
politica e cultural que tende a corresponder as assimetrias reveladas na 
hierarquia das ra9as. Ha uma raca que tende a concentrar o poder eco- 
nomico e politico, ao passo que outra ou outras tendem a situar-se no 
proletariado industrial e agricola. Cor frequencia os mestigos encon- 
tram-se em posic6es intermedias. Eles sao apresentados e apresentam-se 
como prova de que o sistema social e aberto. Mas tambem revelam que 
atuam nos quadros da ordem politico-economica e de pensamento estabe- 
lecida em conformidade cor os interesse da classe e/ou raqa que detem 
o poder. Portanto, as tensoes e antagonismos raciais alimentam-se basica- 
mente das assimetrias economicas, sociais, politicas e culturais caracte- 
risticas do capitalismo, em geral, e segundo as condio6es hist6ricas pr6- 
prias de cada subsistema nacional, em particular. 

Convem observar, no entanto, que esses paises nao sao diferentes ape- 
nas em sua composiiao racial, hist6ria demografica, especificidade cul- 
tural, ou quanto a linguas, religi6es etc. Eles sao diversos inclusive quanto 
ao grau e tipo de desenvolvimento das relaq6es capitalistas de produaIo. 
Sob certos aspectos, os Estados Unidos sao o pais mais avantado do 
mundo capitalista, ao paso que o Brasil e ainda uma na~ao dependente e 
subdesenvolvida. Sao dois polos, ou gradaSoes bastante distintas e dis- 
tantes, na gama das possibilidades de desenvolvimento das rela~6es capi- 
talista de produao, se pensamos em termos de classes operaria e bur- 
guesa, graus de desenvolvimento tecnologico, composikao absoluta e rela- 
tiva de capital, tecnologia e for<a de trabalho, nos diferentes setores pro- 
dutivos, na extensao da dependencia de capital, know-how, tecnologia e 
comercio externos etc. Entretanto, a despeito das diferen;as estruturais 
determinadas pelos graus diversos de desenvolvimento economico, tipos 
de heran.as culturais etc., e inegavel que esses (assim como outros) pai- 
ses capitalistas apresentam marcadas similitudes na distribui9ao assime- 
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trica dos varios grupos raciais pelas distintas classes socials. As notaveis 
diferencas de grau, intensidade, conteuido e estilo das tensoes e dos anta- 
gonismos raciais, nos dis paises, nao elimina o fato de que os brancos 
dominam o poder politico-econ6mico, ao passo que os negros e os mulatos 
se encontram situados nas classes assalariadas; corn frequencia em con- 
dicoes subalternas as dos brancos que se acham na mesma categoria social. 

A verdade e que a hist6ria do capltalismo demonstra que esse modo 
-de producao rompe, substitui e recria continuamente as relao6es econo- 
mico-sociais e politicas preexistentes. Isso e o que demonstra a hist6ria 
de expansao imperialista inglesa, francesa, alema, belga, holandesa, ita- 
liana, portuguesa e norte-americana na Asia, Africa, e America Latina. 
Esse fenomeno e particularmente evidente na producao industrial, na qual 
castas e estamentos, ou diferenqas socials de idade, sexo, religiao e outras 

submergem nas relao6es de produiao capitalistas, em formagao ou ex- 

pansao. 
Mas nao e certo que as relacoes capitalistas de producao destroem ou 

eliminam as desigualdades sociais, economicas, politicas e culturais ba- 
seadas em diferenqas raciais. Ao contrario, o capitalismo recria essas di- 
ferenqas continuamente, segundo as leis da divisao do trabalho social e 
estratificacao social que Ihes sao proprias. Todos passam a ser cidadaos, 
trabalhadores livres etc., segundo a ideologia burguesa dominante. Na 

pratica, entretanto, todos continuam a existir como operarios e burgueses 
ao mesmo tempo que indios, negros, brancos, hindus paquistaneses, ama- 

relos, mesticos etc. 

No sistema capitalista, poi,s, a pluralidade racial nao garante a inte- 

gracao harmonica das raqas, nem significa, automaticamente, a discrimi- 

naqao generalizada. Cada pais e situaqao ter a sua especificidade. Na 

India, por exemplo, a pluralidade racial, cultural e linguistica pode gerar 
situao3es menos tensas e violentas do que nos Estados Unidos. Nos paises 
da America Latina, as tens6es e os antagonismos raciais sao qualitativa- 
mente diversos, se pensamos em paises cor composi(oes raciais tao dis- 

tintas como o Brasil, Mexico e Peru. Mas essas situao:es nao sao esta- 
ticas. Elas modificam-se com a mudanqa das condio;es politicas e eco- 

nomicas, nas quais se envolvem os membros de umas e outras ragas. Em 
todos os paises, entretanto, a heterogeneidade racial tende a constituir-se 
num principio classificat6rio, ao lado das diversas crencas religiosas, lin- 

guas, etc. Em ultima instancia, no entanto, sao as condiqoes economicas e 

politicas de organizacao do processo produtivo e de apropria;ao do pro- 
duto do trabalho coletivo que tendem a comandar ou influenciar decisi- 
vamente as relacoes e classificacoes raciais. Estas tendem a ser subordi- 

nadas, secundarias ou mesmo reflexas, em face do principios classificat6- 
rios estabelecidos pelas condiSoes politico-economicas, encaradas como 
estruturais. Nem por isso, todavia, as determinanoes raciais deixam de 
ser importantes; e em certas situacoes as mais importantes. Cor frequen- 
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cia elas conferem sentidos especiais e complementares as determinao6es 
politico-economicas. 

La lucha de clases, realidad primordial..., reviste indudablemente 
caracteristicas especiales cuando la inmensa mayoria de los explotados 
esta constituida por una raza, y los explotadores pertenecen casi exclu- 
sivamente a otra 13 

Em resumo, a sociedade capitalista revela uma capacidade excepcional 
para controlar, disciplinar, reprimir ou dar novas soluq6es aos antagonis- 
mos e conflitos sociais de base racial. Mas nao tem mostrado capacidade 
especial para resolver situag6es de antagonismo e conflito segundo os 
interesses das ra;as discriminadas, oprimidas ou subalternas. Dai os fre- 
qiientes desdobramentos e irrupq6es de tensao e violencia racial 

Ocorre que os antagonismos e conflitos sociais de base racial estao 
sempre imbricados nas condic6es economicas e politicas nas quais as pes- 
soas, os grupos e as classes sociais se definem e atuam como produtores, 
cidadaos, trabalhadores assalariados, operarios, camponeses, burgueses, etc. 
M'ais que isso, as manifestaqoes de tensao e violencia racial tem as suas 
raizes nas contradio6es politico-economicas que caracterizam a sociedade 
capitalista. Qs valores e padr6es de comportamento racial, ou as ideolo- 
gias e as praticas nas relaq6es raciais, em geral sao mediagoes socio-cul- 
turais e politicas importantes no contexto das relao;es entre classes e 
sub-classes sociais, articuladas de modo hierarquizado, em conformidade 
com as rela6ges de produeao e apropriagao. i claro que raca e classe nao 
se reduzem uma a outra; sao determinag6es importantes, que precisam 
ser compreendidas em sua especificidade. Mas seria equivoca e incom- 
pleta a interpreta;ao de problemas raciais que nao incorpora a condi;ao 
das pessoas na estrutura de classes da sociedade, sejam elas classes sociais 
em formaqao, amadurecidas ou em situanao de crise. 

1 Quanto ao conceito sociologico de ra;a, consultar: Charles Wagley, The Latin 
American Tradition, Columbia University Press, New York, 1966, cap, V; Michael 
Banton, Race Relations, Tavistock Publications, London, 1967, cap. 4; Gunnar 
Myrdal, An American Dilema, Harper & Brothers Publishers, New York, 1944, 
parte II; Roger Bastide e Florestan Fernandes, Brancos e Negros em Siio Paulo, 
Companhia Editora Nacional, Sao Paulo 1959, apendice I; Octavio Ianni, Raqas 
e Classes Sociais no Brasil, Editora Civilizacao Brasileira, Rio de Janeiro, 1972, 
quarta parte. 

2 Estas sao algumas publicao5es nas quais se registram e discutem as preocupao;es 
e os programas da UNESCO relativamente a tensoes raciais: Otto Klineberg, "The 
UNESCO Project on International Tensions", International Social Science Bulletin. 
Vol. I, No. 1, Paris, 1949, pp. 11-21; do mesmo autor, Etats de Tension et Com- 
prehension Internationale, Libraire de Medicis, Paris, 1951; Hadley Cantril, Ten- 
sions et Conflits, Librairie de Medicis, Paris, 1951; Association Internationale de 
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Sociologie, De la Nature des Conflits, Unesco, Paris, 1957; Unesco, The Race 
Question in Modern Science, Paris, 1955. 

8 Transcrigao de Folha de S. Paulo, 2 de maio de 1974, p. 17, sob o titulo "ONU: 
deve ser criada nova ordem economica mundial". 

4 Paul A. Baran e Paul M. Sweezy, Monopoly Capital, Monthly Review Press, New 
York, 1966, p. 261. 

s Richard C. Edwards, Michael Reich e Thomas E. Weisskopf (Editors), The Ca- 
pitalist System, PrenticeHall, Englewood Cliffs, 1972, p. 289. 

6 Alguns dados e anilises sobre pluralidade racial, discriminagao racial, racismo e 
alienaao, economica encontram-se em: Everett C. Hughes e Helen M. Hughes, 
Where Peoples Meet, The Free Press, Glencoe, 1952, esp. cap. 5; Herbert Blumer, 
"Industrialization and Race Relations", publicado em Guy Hunter (Editor), Indus- 
trialization and Race Relations, Oxford University Press, London, 1965; E. Fran- 
klin Frazier, Race and Culture Contacts in the Modern World, Alfred A. Knopf, 
New York, 1957, esp. parte H; Michael Banton, Race Relations, citado, esp. caps. 
8 e 10; Jack Woddis, Africa: As Raizes da Revolta, trad. de Waltensir Dutra, 
Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1961, esp. caps. V, VI e VII; Immanuel Waller- 
stein (Editor), Social Change: The Colonial Situation, John Wiley & Sons, New 
York, 1966, esp. parte H; Marvin Harris, "Raqa, Conflicto e Reforma em Mogam- 
bique", Politica Externa Independente, No. 3, Rio de Janeiro, 1966, pp. 8-39. 

7 Julius Isaac, Economics of Migration, Kegan Paul, Trench ,Trubner & Co, Lon- 
don, 1947. 

8 Quanto as relagoes entre imperialismo e racismo: Georg Lukics, El Asalto a la 
Raz6n, trad. de Wenceslao Roces, Fondo de Cultura Economica, Mexico, 1959, esp. 
cap. VII; J.A. Hobson, Imperialism, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 
1965, esp. parte II; Richard Hofstadter, Social Darwinism in American Thought, 
Beacon Press, Boston, 1967; Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, The 
World Publishing Company, Cleveland, 1958, esp. caps. 6 e 7; Claude Julien, 
L'Empire Americain, Editions Bernard Grasset, Paris, 1968; Gordon Connell- 
Smith, The Inter-Americain System, Oxford University Press, London, 1966, esp. 
pp. 14-18. 

9 Roger Bastide, "The Development of Race Relations in Brazil", publicado por 
Guy Hunter (Editor), Industrialiation and Race Relations, citado, pp. 9-29; 
citacao da p. 26. Quanto aos problemas de preconceito e discriminaaio em am- 
bientes urbano-industriais brasileiros, consultar tambem: Florestan Fernandes, A 
Integraaio do Negro na Sociedade de Classes, 2 vols., Dominus Editora, Sio Paulo, 
1965; L. A. da Costa Pinto, O Negro no Rio de Janeiro, Companhia Editora Na- 
cional, Sao Paulo, 1953; Octavio lanni, Racas e Classes Sociais no Brasil, citado. 

1 Gunnar Myrdal, An American Dilemma, citado. 

11 George Jackson, Soledad Brother (The Prison Letters of George Jackson), Penguin 
Books, London, 1970, p. 50. 

l2 Ibidem, p. 60. 

:a Jos6 Carlos Mariitegui, Ideologia y Politica, Empresa Editora Amauta, Lima, 
1969, p. 61. 
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