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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este' trabalho analisa como as praticas e os discursos do He Aiye e do 

MoNimento Negro Unificado (MNU) contribuem para a desconstrucao construcao de 

identidades etnicas-raciais dos negros em Salvador, no periodo que vai da fundacao de 

cada uma dessas organizacoes - 1974 e 1978, respectivamente - ate Fevereiro de 

2001, verificando a relacao estabelecida por eles entre culrura e politica. 

Ambas as entidades, atraves dos seus discursos e praticas na luta contra o 

racismo sofrido pelos negros, contribuem, cada uma a seu modo, para a construcao e 

desconstrucao de identidades etnicas-raciais em Salvador, produzindo subjetividades 

dissidentes, transculturais e transindividuais, que tern na culrura a sua materia-prima. 

Trata-se de um estudo para dissertacao de mestrado na area de sociologia, que 

se debruca sobre conceitos como o de identidade, culrura e politica, cuja perspectiva 

teorica-metodologica, segue um caminho interdisciplinar (da sociologia, da 

antropologia e da historia), buscando conciliar procedimentos como a analise do 

discurso e o etno-texto e as abordagens sociologicas classicas com as 

contemporaneas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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R e s u m e 

Ce travail tente cTanalyser comment les pratiques et les discours de l'lle Aye et 

du Mo\"imento Negro Unificado (Mouvement Noir Unifie) (MNU) contribuent pour 

la (de)construction de Fidentite ethnico-raciale des noirs a Salvador, dans la periode 

comprise entre la fondation de ces organisations - en 1974 et 1978. respectivement -

jusqu'au carnaval de 2001. 

Le but principal de cet etude est alors celui de mettre em lumiere la relation 

que l'une et l'autre de ces deux entites etablissent entre culture et politique. 

La recherche est arrivee dans les conclusions les suivantes: l'lle Aye et le 

MNU, par moyen de ses discours et de ses pratiques, contribuent, chacun a sa facon, 

pour la construction et la deconstruction ethnico-raciale a Salvador, en fabriquant des 

subjectivites dissidentes, transculturelles et transindividuelles, qui trouvent dans la 

culture son substrat. 

Finalement, cet etude, qui vise l'obtention du Diplome de Mestrado em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l 

Sociologia, aborde des concepts comme ceux d'identite, culture et politique, et dont la 

perspective theorico-methodologique suit un parcours mterdisciplinaire (mettant em 

rapport la sociologie, ranthropologie et 1'histoire), tentant de concilier des procedures 

comme l'analyse du discours et l'ethno-texte et les interpretations classiques si bien 

que les contemporaines. 
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" Se quisessemos encontrar , no Brasil, uma 'porta' 

pela qua! pudessemos, por assim dizer, entrar e 

examinar in loco a 'situacao racial' brasileira. 

nenhuma seria talvez mais indicada do que o velho 

porto da Bahia; porque e ali que a acomodacao 

racial se vem processando ha seculos e com alto 

grau de persistencia, envolvendo grande numero de 

individuos de cada uma das tres racas basicas, sendo 

os resultados delineados claramente" (Pierson. 1971) 

INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Essa epigrafe por si so ja justifica qualquer estudo, com o minimo de 

originalidade, que contribua para compreensao das relacoes raciais na Bahia, 

sobretudo, quando se tem o Movimento Negro Unificado (MNU) e o He Aiye1 como 

objeto empirico, uma vez que a mobilizacao politica no combate ao racismo 

desenvolvida por essas entidades, opera numa logica inversa a da acomodacao racial 

defendida por Pierson, segundo o qual havia um tendencia de diluicao da populacao 

negra de Salvador em funcao do alto grau de mesticagem e do sentido embraquecedor 

que ela tomaria2. 

Alem do que, a Bahia e a regiao metropolitana de Salvador (cf. 

Herskovits,1943; Frazier,1942 e Pierson, 1971) sao areas nas quais aquilo que tem sido 

denominado de cultura negra conservou alto grau de tracos afxicanos. 

Por outro lado, embora esteja evidente a preocupacao primeira de que essa 

dissertacao deva contribuir com a critica cientifica, ela e, sem duvida tambem 

resultado de desejos, paixoes, de indagafoes e observacoes sobre discursos e praticas 

observadas em Salvador, buscando compreender os seus sentidos. Sentidos esses que 

devem ser rigorosamente analisados enquanto um processo de singularizacao,3 pois no 

Brasil contemporaneo tem acontecido fatos que expressam uma rica semiotica4"-~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

certos processos de constihiigdo da subjetividade coleliva, que nao sao resullado da 

1 A origem do nome vem do Yorumba. He significa casa. morada. Templo. e Aiye. significa esre 

nosso mundo e tudo que aqui \ ive, conuaposicao a Omm. o Alem. Juntas as palavras He Aiye. 

significa "Nosso Mundo". "Nossa Casa" ou "Mundo Negro". 

" Esse autor foi responsavel pelo primeiro estudo a apontar as desigualdades que os negros sofrias em 

relacao aos brancos na Bahia, mas segundo ele essa se devia a escravidao e nao nao propriamente a sua 

condicao etnica-raciaL 

3 Conforme Guattari sao as proprias raizes de producao de subjeu%idade em sua pluralidade. 
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somatoria de subjetividades individuals, mas sim do confronto com as maneiras com 

que hoje se fabrica asubjetividade em escalaplanetaria" (Guattari. 1996:29) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Certa feita. Genovese,. ao enfrentar uma serie de embates com os exces:;os do 

black power norte-americano no meio universitario e de pesquisa, mesmo achendo o 

impacto do mo\"imento na vida geralmente saudavel na vida intelectual, escreveu'; 

"Eu gostaria de sugerir respeitosamente que, ember a os 

oprimidos possam precisar da Histdria para identiaade e 

inspiracao, precisam acima de tudo da verdade acerca do que 

o mundo fez dele e do que ajudaram a fazer do mundo. I'd este 

conhecimento pode produzir aqiiele senfido de identidade que 

deve constituir inspiracao suficienfe; aqueles que pretendem 

que a Histdria fomega momentos g/oriosos e herois sao 

levados invaricrwlmente a cometer erros catastrdficos de 

waliagao politica. Especificamente, os revoluciondrics nao 

precisam de Nat Tamer como santo; eles precisam da 

verdade historica sobre a revolta de Nat Tamer - sua forga e 

sua fraqueza. " (Genovese, 1971). 

Em que pese nao assurnir essa nocao de verdade de Genovese, concordamos 

com o "seu proposito de contribuir atraves de uma maior seriedade quanto ac rigor 

analitico que um trabalho de pesquisa deve cumprir. 

A critica e, pois, a grande contribuicao que esse trabalho pode dar para o 

movimento de combate ao racismo. E para isso, no que ficamos bem a vontade, a 

independencia e fundamental, mesmo estando o pesquisador envolvido diretamente, 

como no nosso caso, em que o autor e filiado ao MNU desde 1995, e necessario e 

possivel alcancar um certo distanciamento do objeto de conhecimento, compativel 

com a exigencia que requer um trabalho academic©. 

Apontando nesta perspectiva, concordamos com o argumento, segundo o 

qual tal esforfo implica num desafio dificil quando o autor se insere no objeto 

empirico estudado, precisando desterritorializar-se enquanto agente dessa luta, por 

assim dizer, e territorializar-se enquanto pesquisador (Ortiz, 1994). Ate porque :iao se 

trata de dar voz aos oprimidos nesta empreitada; por vezes ate a violemamos. 

Entretanto, cabe buscar o sentido e/ou os deslocamentos nas muitas e diferenciadas 

praticas dos sujeitos his'toricos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 Conforme Guattari que signinifica amidade de orientac3o do mundo tanto social como cosmico. 

5 Eugene D. Genovese. In red andblack: Marxian exploration inafro- american historn'. No\-a Iorque. 
Pantheon Books.l971.p.201: ver tambem p. 253. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Portanto. mesmo concebendo que toda abordagem pressupSe um recorte 

onde o sujeito nao deixa de lado os seus valores, sua visao de mundo, e preciso se 

desterritorializar, procurando reduzir a incursao da ideologia atraves do esforco da 

critica e do dialogo que nem sempre e tranquilo, haja vista as muitas discussoes 

calorosas, mas, sem duxnda, produtivas que tivemos com o orientador sempre que 

surgiu oportunidade. 

Contudo. a nossa \inculacao com o objeto tambem nos possibilitou captar 

melhor alguns processos de producao de subjetividades, sobretudo algumas 

inquietacoes. O impacto das manifestacoes alusivas aos cem anos de abolicao da 

escravidao e aos trezentos anos da morte de Zumbi nao pode passar desapercebido. O 

fato de o presidente Fernando Henrique - um ator que condensa toda uma 

representacao de autoridade academica e politica - ter ido no dia 20 de novembro de 

1995 a Serra da Barriga em Alagoas ,e ter dito em entrevista num canal de televisao 

em cadeia nacional que existia racismo no Brasil e, no minimo, paradoxal, frente ao 

discurso deste pais enquanto paraiso racial que, tem de certo modo, na academia um 

dos seus principals reprodutores. 

Certamente outros atores reivindicavam e ainda reivindicam a autoria daquele 

discurso. Talvez os mesmos, cujas praticas procuravam afirmar sua identidade numa 

perspective diferente daqueles que pressupunham sua inferioridade. Sao muitas falas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Eles qverem injetar em nds a inconsciencia dizendo hd uma tal 

democracia". (Edson Gomes, cantor e compositor); "Nossa felicidade e uma 

felicidade guerreira". (Gilberlo Gil); " A baiwlizagao e o descaso com que a 

sociedade hegemdnica se refere a questao racial estao entre as principals 

dificuldades com que nos defronlamos''' (Zizo, coord. Municipal do MNU no 

Rio);"i/<i casos que nao sao contados para as criancas negras e que nos tratamos de 

contar: Ouilombos dos Palmares, Revolta de Buzios, dos Males, histdria dos 

candombles. capoeira. maculele, os personagens negros que nao estao nos liwos de 

Histdria, .Voce ve, iodo espago do Olodum tem quadro de negro, Malcom X, 

Mandela. O Olodum e Homenageado em Chicago, em Benin. Ai a crianga pensa :' 

Esses sao meus herdis, meu mundo'. E como se estivessemos preparando o 'Exercito 

de Liberdade do ano dois mil'. Temos que parar de ver o governo comopai e mae. "( 

Joao Jorge dire for adfural do Olodum); "O povo negro so exige o direito a ser 

trafado com dignidade para que nossa dignidade nao seja apenas retdrica, como 

foram as pala\ras do presidente, hd quase um ano na Serra da Barriga. '(Gerson 

11 

file:///inculacao


Gomes, militante do MNU ); "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A nossa mensagem maior e a nossa fesfa, o 

espetdculo"{ Antonio Carlos dos Santos- Vovo- presidente do ILE AIYE ) 

Ha muitos fatos acontecendo, a exemplo do sucesso de venda que foi a 

re\"ista Raca. que precisam ser melhor explicados. 0 proprio nome da revista em si e o 

fato de ela se voltar para um mercado negro ja suscitam questoes importantes. 

"Nao considero que haja uma leoria ou uma cartografia geral 

da forma como sao semioiizadas essas problemdticas. Esse 

ponto e para mim fundamental, pois a representaqao tedrica e 

ideologica e insepardvel de uma praxis social, insepardvel 

das condicoes dessa praxis; e algo que busca o proprio 

movimento, incluindo nesse movimento os recuos, as 

reapreciacoes e as reorganizaqoes das referencias que foram 

iiecessdrias. E a condiqao para que elementos de apreciaqdo 

como Exu e Ogum, elementos do candomble, sejam levados 

em consideraqao no modo de cartografia, de semiotizaqao, de 

apreensao das problemdticas aqui no Brasil" (Guattari. 

1996:26-27) 

Enfirn, foi em meio a essas indagacoes que esta pesquisa se situou tendo 

recortado como objetivo: Compreender como os discursos e as praticas que combatem 

o racismo articuladas pelo Movimento Negro Unificado (MNU) e pelo ILE AIYE 

contribuem para o processo de construcao e desconstrucao de identidades etnicas-

raciais na cidade de Salvador, no periodo de 1974 ate feveereiro de 2001, destacando 

a relacao entre politica e cultura na pratica e nas elaboracoes discursivas dessas 

entidades. 

O ILE e um bloco afro-carnavalesco que emerge em funcao da ansiedade de 

grupos de negros em buscar a auto-afirmacao cultural, resgatando a historia dos 

negros e sua heranca africana (Silva, 1988). Tendo inicialmente o nome Poder Negro, 

foi pressionado a muda-lo: "Nestas circunstdncias, recoireu-se a Mae de Santo para 

que indicasse um nome para o bloco, que fosse significativo e senisse de proteqao'. 

Foram sugeridos vdrios nomes, mas a consulta que a Mae Hilda fez aos buzios, saiu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 Racismo: A ideia de racismo surge com a ciencia moderna e hoje tem muitos significados, ainda que 

correlatos. Consiste numa doutrina ou sistema de autudes que acredita ou prega a existencia racas 

humanas- superiores e inferiores- com diferentes habilidades e qualidades que podem ser 

hierarquizados em termos morais. psicologicos. fisicos e intelecruais. O racismo consiste ainda no 

sistema de desigualdades de oportunidades inscritas na estrutura da sociedade. em funcao das 

diferencas raciais. Outro autor cujo conceito de racismo se aproxima do nosso e Muniz Sodre. quando 

defende que o racismo consiste nessa passagem imposta da biologia darwinista para o monogenismo do 

senudo, onde a universalizacao do conceito do homem cria o inumano universal. O racismo tambem 

nasce com a igualdade. uma vez que nao se trata de igualdade de atendimento das necessidades? mas 

daquela pressuposta na abstracao do conceito de humano. Assim. o discurso liberal que reconhece a 

diferenca. a faz enquanto esta mantem a identidade da diferenca a distancia. 

12 



lie Aiye. que signified "Nossa Casa" (Araitjo. 1996:82).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O He .Aiye, na verdade, rompe 

com uma dada ordem enunciativa, inaugurando uma nova etapa do movimento negro 

a partir da elaboracao de um discurso fundador,7 capaz de produzir uma comunidade 

de sentido e se constituir enquanto uma criacao dissidente. 

"O lie nasce exatamente em novembro 1974. Foi uma forma 

que a genie enconirou de ler participagao no carnaval sem ser 

discriminado. Era um bloco da Liberdade. onde so negro 

parlicipava. A ideia surgiu de um grupo formado por Macale. 

I'iva/do, Beth, Lili, Djalma, Apoldnio. que foram fundadores. 

Eram parenles e amigos do Bairro e a genie linha costume de 

se reunir porque ha\ia um grupo chamado de a "Zorra " que 

promovia passeios e festas. Discutia-se, tambem, sobre essa 

coisa do Black, do negro, da discriminagao. Era o tempo da 

Escola Parque, eu e Apoldnio estudamos juntos e a gente era 

muilo conliecido. No carnmal e Sao Joao linha um grupo que 

saia pelas casas, a genie fazia muita festa aqui em casa, na 

casa de Vera, na Liberdade, e no carnaval saia um grupo de 

umas 70 pessoas. Cotn'ersamos com Mae Hilda, ela permitiu 

e a sede ficou sendo aqui em casa. " (\'o\>6*) 

O lie Aiye, assim, causara um impacto sem precedentes, ate pelo 

estranhamento que provocara com seu discurso etnico-racial, sobretudo pelas suas 

vinculacoes com o candomble, fator deterrninante no seu modo de ser: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A vinculagdo com o terreiro tambem foi necessdria do ponio 

de vista do acolhimento do grupo attte a repressao politica 

que se vivia a epoca de sua criagdo . Alem do grupo causar 

certo "estranhamento" por sua postura etnico-social, ainda 

porta\>a o nome de "Poder Negro", provocando certa 

inquielagao nos meios militares, suscitarido certa 

desconfiaiiga de que o grupo receberia subvengao do 

movimento negro americano " (Silva, 1988) 

Quanto ao Movimento Negro Unificado (MNU), esta organizacao tem si do 

estigmatizada pelo seu discurso de enfase racial, cuja formulacao constitui uma 

sintese das influencias das manifestacoes politicas e culturais dos negros brasileiros, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' Discurso fundador: aquele que funciona como referenda basica no imaginario constitutive da 

negrirude. criando uma nova tradicao. re-significando o que veio antes e instituindo uma outra memoria 

em que o sentido anterior e desautorizado.O que se define como discurso fundador e a historicidade. tal 

como enunciamos. que e capaz de produzir uma ruptura que cria "uma filiacao da memoria. com uma 

tradicao e estabelece um novo sirio de significancia'" ( ORLANDI. 199?)0 interessante e desmontar a 

sua certeza, a sua territorializacao, que sao sempre funcao de uma relacao de forcas, no entanto, que 

procuramos trazer a tona na reflexao sobre o discurso ^ 0 ^ 0 ^ sem defini-lo categoricamente. 

procuramos pensa-lo como fala que transfigura o sem sentido. 

Antonio Carlos Santos Vovo. fundador e atual presidente do lie Aiye. 
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do movimento norte-americano, das lutas pela libertacao dos paises africanos, 

combinados com as aspiracoes politicas que se reivindicavam como esquerda. 

Segundo as falas dos militantes entrevistados, o MNU representa uma 

ruptura do ponto de vista do discurso e da pratica com relacao ao poder, mas, 

sobretudo, introduzindo uma nova visao sobre as relacoes raciais e o negro no Brasil9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A coisa que jd e hoje mais ou menos senso comum, digamos 

assim, em relacao a grande importdncia do MNU, foi a 

possibilidade que a entidade leve de transformar o racismo 

numa quest ao politica imporfante dentro do Brasil. Ate o 

surgimento do Movimento Negro Unificado. mesmo 

considerando que o discurso da democracia racial jd estcna 

sendo desacreditado nos meios academicos etc, havia uma 

crenca muito grande nela dentro da sociedade como um todo 

e eu acho que a capacidade que esse movimento teve 

realmente de mostrar que essa democracia racial era uma 

farsa, e o que acaba iomando a entidade uma coisa tao 

fundamental, digamos assim, para vida politica do pais"(Luiza 

Bairros10) 

Os estudos feitos sobre relacoes raciais no Brasil que tern, a grosso modo, se 

pautado no paradigma que orienta os estudos sobre as relacoes raciais norte-

americanas - seja adotando a bipolaridade proveniente do pressuposto da 

hipodescendencia, seja contrapondo-a - acabam negligenciando sobremaneira a 

singularidade das relacoes raciais brasileiras, subjacentes a luta contra o racismo no 

Brasil. Por outro lado, tal perspectiva tem levado a conclusoes descontextualizadas, 

fruto de uma visao dicotomica, que na maioria das vezes tem separado culrura de 

politica. 

E preciso percorrer caminhos que deem conta das trajetorias de sujeitos com 

perspectivas multiplas e que interagem atuando em processos diferenciados de 

singularidades, de maneira a superar a dependencia ou vinculacao das analises 

anteriores com relacao aos paradigmas importados, as dicotomias entre cultura e 

politica e as descontextualizacoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 Interessante que embora o He tenha sofrido influencia do black power none-americano. inclusive 

havendo inicialmente a ideia de colocar o nome do bloco Poder Negro, e o MNU que vai fazer uma 

abordagem mais direta sobre o poder instintucional se articulando por dentro dos Partidos Politicos . 

alem de enftentar mais intensamente a discussao sobre a necessidade da construcao de um Partido 

Negro, ainda que nao Uvesse um consenso enUe os militantes dessa enudade neste sentido. 
10 Luiza Bairros e ex-militante do MNU: chegou a ser coordenadora nacional dessa entidade. E tambem 

estudiosa da tematica do negro, tendo publicado um extenso material sobre o assunto. alguns do quais 

sao utilizados neste trabalho. 
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E necessario buscar, pois, um olhar analitico que procure compreender as 

praticas de combate ao racismo, enquanto processos de (des)construcao de 

identidades, superando essa dicotomia entre cultura e politica, buscando as 

singularidades dessa acao dentro de contevto especifico das relacoes raciais no Brasil, 

desafio para o qual se faz mister pensar, em termos teoricos-politicos sobre como a 

nocao de raca e imprescindivel para dar conta dos grupos de cor e do racismo 

peculiares as relacoes raciais brasileiras.- Precisamos, portanto. definir melhor os 

termos da classificacao racial brasileira e os marcos teoricos trabalhados por nos nesta 

pesquisa. 

Em que pese raca inexistir na sua materialidade corporal e se constituir num 

termo pseudocientifico, procuramos combinar o sentido de grupo etnico definido por 

Barth (1976) com o termo raca enquanto uma construcao, tomando como aporte as 

formulacoes de Guimaraes (1995), pela forma como ele permite considerar o processo 

de naturalizacao dessa nocao. De maneira que, conforme nossa formulacao, o mais 

apropriado seria operar a expressao etnico-racial. 

Conforme Barth, a definicao de grupo etnico serve para designar uma 

comunidade que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"I) en gran medida se autoperpetua biologicamente 

2) comparte valores cvlturales fundamenlales 

realizados com unidad manifiesta en formas culluralles 

3) integra un campo de comunicacion e interaccion 

4) cuenta con unos miembros que se idenfican a si 

mismos y son identificados por otros y constitxiyen una 

categoria distinguible de otras categorias del mismo ordeyf 

(Barth, 1976: 11) 

Assim, operar com essa definicao de grupo etnico implica considerar o 

cultural nos diversos aspectos, principalmente na producao de subjetividades, na 

medida em que pressupSe que os sujeitos envolvidos tanto se auto-identificam como 

sao identificados por outros. Por outro lado, operar com essa formulacao nos permite 

trabalhar com a nocao de raca enquanto construto identitario, lingiiistico, cultural e 

historico nesse processo de auto-definifao e definicao atribuida por outros, cuja 

identidade e sempre uma construcao e nunca um atributo biologico; nesse sentido ate 

nos afastamos um pouco de Barth, uma vez que, em alguma medida, para ele a 

comunidade etnica se autoperpetua biologicamente. 

Nessa direcao, Guimaraes nos oferece uma significativa contribuicao. Esse 

autor demonstra que a maior parte das definicoes de raca esta impregnada de uma 
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concepcao realista das ciencias e de uma epistemologia essencialista ; apos examinar 

os estudos de racismo e relacoes raciais no Brasil, concluiu que eles usam como 

paradigma o sistema de relacoes raciais e de racismo vigente nos Estados Unidos nos 

anos 60 e 70, e que tendem. portanto, a negar ate mesmo a existencia de racas e de 

racismo. 

Segundo Guimaraes, a distincao entre grupos de cor e as desigualdades 

sociais a eles associadas fundamentam-se numa ideia peculiar de raca e numa forma 

peculiar de racismo, ou seja, em funcao das marcas fenotipicas e de aparencia fisica 

que devem ser compreendidas, em termos teoricos e ideologicos, haja vista que: 

• o conceito de raca nos Estados Unidos e tao evidente e obvio que, mesmo 

os sociologos sentem-se desobrigados de conceitua-los. Ja em outras 

partes do mundo, como o Brasil, esse e um conceito evitado 

sistematicamente, so utilizado por pessoas do senso comum quando sao 

discriminadas ou pelo movimento negro; 

• tanto a extrema transparencia (aqueles que reconhecem o racismo como 

produto de uma ideologia que tem na raca o pressuposto das diferencas) 

quanto a completa (in)visibilidade das racas (aqueles que nao veem o 

racismo como fruto de um processo de naturalizacao da ideia da existencia 

de racas diferentes, classificaveis em graus superiores e inferiores) se 

fundamentam numa mesma concepcao de ciencia realista e na mesma 

atitude de repulsa, pelo menos em termos discursivos, ao racismo. 

Assim, de um lado se posicionam os que se negam a utilizar o conceito em 

funcao do fato de que para a biologia nao existem racas humanas, mas apenas uma 

raca, a humana, ou porque, mesmo que a sociologia e o direito possam ter uma 

definicao nao biologica para o termo, esta ainda estaria impregnada de uma ideologia 

racista, cuja utilizacao so estaria reforcando as justificativas naturalistas para a 

perpetuacao das desigualdades. 

Ha, do outro lado, os que defendem, como o proprio Guimaraes, dentre os 

quais nos incluimos, a necessidade de utilizacao do termo pelas Ciencias Sociais 

porque: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"...em primeiro lugar, hd a necessidade de se empregar o 

conceito, para demonstrar o cardler especiftco das praticas e 

crencas discrimitiatorias que fundamentam formas agudas 

de desigualdades raciais e, em segundo lugar, o fato de que, 

para aqueles que sofrem ou sofreram os efeitos do racismo, 



nao ha antra alternativa scnao reconstruir criticamente as 

nocoes da mesma ideologia - a vitimizagao e uma prova 

mesma de que o terreno que justificou tais praticas 

discriminalorias tem uma efetividade maior que a do circulo 

de um giz "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Guimaraes 1995: 46) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A grande contribuicao de Guimaraes, pois, e que ele permite pensar "raca" 

como elemento identitario da luta contra o racismo sofrido pelos negros, embora 

"raca" seja um conceito antiquado e pseudo-cientifico do ponto de vista da biologia, e 

racista, do ponto de vista do discurso da inferiorizacao, pode ser apropriado, desde 

que esse conceito seja tornado no sentido nominalista, a saber: enquanto uma 

construcao taxionomica social, produzida historicamente, que permeia as relacoes 

entre os individuos dentro de uma determinada estrutura social e de poder. 

Por outro lado, falar em praticas de combate ao racismo enquanto processo 

de construcao e desconstrucao de identidades implica em discutir a especificidade do 

movimento negro no BrasiL o que pressupoe pensa-lo dentro de um contexto 

historico, pois, na verdade, trata-se de um tema cuja complexidade - dada a 

multiplicidade de suas variantes - nao permite uma visao unitaria, haja vista que os 

negros nao constituent na sua acao politica um bloco monolitico, de caracteristicas 

rigidas e imutaveis, dada a diversidade da heranca cultural e historica dos povos 

africanos, bem como as diferentes formas com que enfrentaram a escravidao e a 

opressao dela proveniente. 

A multiplicidade cultural dos povos africanos nao impossibilita, contudo, a 

construcao de uma identidade, muito pelo contrario, desde que se considere a 

dinamica inerente ao processo constitutive desta e o seu carater relacional. 

Embora isso ja tenha sido por demais assinalado, vale reforcar que: 

"A diversidade etnica e cultural dos negros africanos, 

trazidos para o Brasil, em coridicao de escra\>os, parecia ao 

colonizador um elemento que impediria a comunicacdo 

necessdria para sua organizagao social e politica, o que 

evitaria possh'eis revoltas. No entanto, a identidade 

estahelecida pela situagao escra\>a, forgou-lhe a char uma 

lingua geral, capaz de faze-los entenderem-se mutuamente. " 

(Araujo, 1996:32) 

A identidade e construida dentro de um processo cuja etnicidade apresenta-se 

como um instrumento de construcao social, pelo qual um grupo social opera os 

marcos de sua classificacao, atraves de uma logica de diferenca/semelhanca (Bacelar, 



1989), portanto, as identidades, antes de mais nada, sao construidas de forma 

contrastiva. 

Weber, por exemplo, ja defendia que as comunidades etnicas podem ser 

eficazes formas de organizacao politica de resistencia ou conquista de espacos e a 

identidade e parte de uma tentativa de generalizacao de processos de formacao de 

grupos e acoes politicas, nao diretamente ligados a situacoes com tempo e espaco 

especificos. Ele distingue a crenca subjetiva dos membros do grupo etnico da 

formacao e atividade de um grupo baseado na etnicidade comum (Weber, 1994:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 267-

273). 

A organizacao politica constitui, assim, um pressuposto fundamental no 

processo de construcao de identidade. Percebemos tambem a convergencia dessa 

perspectiva em Carvalho quando assinala essa importancia: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Parece prevalecer o consenso de que a afirmagao etnico se 

constitui em um meio de resistencia a opressao dos grupos 

concotrentes. A etnia caracterizar-se-ia, desse modo, por ser 

uma categoria relacional, cujo conieudo (ou termos 

distintivos) ensejador da distingao, define-se em atengao aos 

outros grupos, em presenga, e aos sinais distintivos que 

porlam. Em outros termos, as etnias constituent parte de um 

todo maior e a identificagao etnica faz-se na dependencia 

deste contexto" (Carvalho, 1989: 11). 

E, portanto, a partir deste fundamento, que implica numa certa contextualizacao 

pela qual os movimentos sociais atuam, forjando uma operacao de negacao e 

independencia em relacao aos outros e de afirmacao e construcao de identidade social 

propria. A identidade e construida mediante a desconstrucao de uma identidade 

negativa edificada por uma ideologia racial, a qual deve ser compreendida pela sua 

singularidade. Esse processo de desconstrucao de uma identidade negativa 

corresponde a construcao de um referenda! positivo edificado pelos negros; ou seja, e 

construcao e desconstrucao simultanea, de maneira que e mais adequado utilizar 

(des)construcao de identidades. 

Neste sentido, Schwarcz (1996) demonstra que, no seculo passado a visao dos 

intelectuais nacionais estava estruturada sobre uma teoria racial (re)elaborada no 

contexto do final do seculo XIX em funcao de se pensar o Estado Nacional, o que 

implicou em trabalhar a miscigenacao brasileira enquanto fator positivo dessa 

sociedade. 
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A positividade atribuida a essa mesticagem resultava, entretanto, de uma 

(re)elaboracao de teorias poligenistas europeias que aqui chegavam tardiamente, mas 

que vao ser absorvidas por varios estabelecimentos de ensino e pesquisa. Schwarcz 

resgata como, por que, e em que contexto, o elogio a mesticagem representou a 

aceitacao de um novo ideario positivo-evolucionista, no qual os modelos raciais de 

analise desempenharam um papel fundamental de inversao do significado da 

mesti9agem, em rela9§o ao sentido em que, originariamente, na Europa, era utilizado 

como fator de explica9ao do atraso. 

Destaca, ainda, que houve uma (re)constru9ao da miscigena9ao, no sentido de 

valoriza-la, cujo pressuposto basico era que nesta mistura de ra9as existia um genes 

superior, o do branco, o qual resistia, predominava e purificava, em detrimento do 

genes do negro e e, portanto, neste sentido, que a mistura seria uma espetacular 

promessa de civiliza9ao. 

Tal perspectiva de valoriza9ao da mesti9agem, entretanto, nao superava a 

dicotomia preto/branco, antes, a carregava enquanto polos, inferior e superior11, que 

definiam, diferenciavam e justificavam os papeis sociais no Brasil, a luz de um 

discurso investido de legitimidade junto a comunidade cientifica. 

E preciso, pois, considerar a genese e a peculiaridade das relacoes raciais no 

Brasil para compreender como uma dada ideologia racial consegue corresponder a um 

processo de invencao da inferiorizacao do negro e, ao mesmo tempo, cria as 

condicoes para formula9§o de um discurso, por muito tempo sustentado pela 

academia, sobre a existencia da democracia racial no Brasil12. 

Esse processo, portanto, tinha e ainda tem sua sustenta9ao em um discurso, 

cujas formula9oes chegaram a tratar o racismo como um epifenomeno; tambem 

acabou construindo uma justificativa para a situa9ao de opressao em que os negros se 

encontraram apos a aboli9ao,13pois a ideologia racial brasileira vai estabelecer uma 

hierarquiza9§o social na qual ra9a, status e classe social estao interligados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" A base dessa nocao que inferioriza o genes negro em relacao ao gene branco esta na ideia de 'raca" 

que tomamos de Guimaraes (1995), conforme expomos anteriormente. 

Neste sentido. a democracia racial torna-se o seu contrario, a propria ditadura dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA raga hranca. 

fazendo uma anologia a Marx, quando diz que a democracia burguesa se constituia numa ditadura de 

classe. 
13 Florestan Fernandas (1965)demonstra como o liberalismo da elite, no final do seculo passado, se 

preocupav-a apenas com o obstaculo que causava para suas ideias e n3o, efeuvamente, com as 

condicoes materiais em que os negros se encontravam ou com as relacoes raciais \igentes. 
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Skidmore, no entanto, ao analisar essa racializacao14 sobre o negro no Brasil. a 

definiu enquanto processo de embranquecimento. Assim, a construcao teorico-politica 

da identidade negativa do negro se fez baseado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) no pressuposto da supcrioridade branca - algumas vezes 

imp licit a - pois deixa\a em a be/to a questao de saber quao 

'inata' era a inferioridade negra, e usava os eufemismos 

'racas mais cnanqadase 'menos avanqadas'. Mas a esse 

pressuposto juntavam dois outros. Primeiro, que a populaqao 

negra estcr\a se tornando progressiramente menos numerosa 

que a branca por questoes que incluira uma taxa de 

natalidade supostamenfe menor, maior incidencia de doenqa e 

sua organizaqao social. Segwido, a miscigenaqao estaria 

naturalmente produzindo uma populaqao mais clara, em parte 

porque o gene branco seria mais resistente, em parte porque 

as pessoas escolhiam parceiros sexuais mais claros." ( 

Skidmore.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1993:64-65) 

Thales de Azevedo e um dos autores em quem podemos perceber uma critica 

severa a essa inversao do significado da mesticagem em Salvador, mostrando atraves 

de dados estatisticos como ela acabava reforcando e nao negando o racismo. Assim, 

segundo o autor, 

"O valor probante desse argumento e, alias, discuth'el. Jd tive 

ocasiao de substanciar com dados empiricos, conftrmando 

noqoes aceitas por diversos historiadores sociais e 

pesquisadores da atualidade, que a mesticagem e antes um 

indicio de discriminaqao porquanto resulta mais de 

concubinagem e de relaqbes sexuais fortuitas do que do 

casamenio, pois neste o preconceito atua com maior forqa. 0 

exame de folografias de 73 pares de classe media baixa e da 

classe baixa, que se casaram civilmente em Salvador em 1970 

e 71, mostra que, mesmo nesses extratos as unioes 

permanentes como forma de <casamento costumeiro> e os 

casamenios formais tendem a ser homocrdmicos, isto e, a 

ligar homem e mulher de cor aproximadamente igual (80%) 

ou homem escuro com mulher mais clara, nao 

acentuadamente divergente em tipo (13%), sendo exceqao a 

mulher mais escura que o marido (7%). Tais dados coincidem 

com os padroes vigentes para os casamenios interraciais, na 

Bahia. " (Azevedo. 1975: 52) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M Racialismo: consiste na crenca da e>cistencia de racas humanas. ou seja. de uma doutrina. que em si 

nao significa racismo, pois que para que este exista e necessario que tenia como pressuposto que uma 

raca pode ser superior a(s) outra(s), contudo. pode-se distinguir entre aqueles para quem a simples 

crenca na existencia das racas humanas ja se consutui racismo e os que defendem que tal crenca e tida 

apenas como racialismo. Segundo esses ultimos, so sao consideradas racistas as doutrinas que pregam a 

superioridade ou inferioridade das racas.( Guimaraes, 1995) 
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A mesticagem, colocada nestes termos, portanto, consiste num elemento 

ideologico fundamental para se compreender o racismo no Brasil e o processo de 

inferiorizacao do negro articulado nessa trama dinamica das relacoes raciais que tendo 

sua base numa nocao pseudo-cientifica de racas que deve, pois, ser compreendido, 

como colocamos anteriormente, em termos teoricos e ideologicos. Alem do que,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "em 

decorrencia da miscigenacao, em funcao das revollas do seculo XIX, hem como pela 

imporidncia demogrdfica dos negros por estarem 'em seu lugar', e que o mho da 

democracia racial leve maior imporidncia na Bahia" (Bacelar. 1989: 80) 

Assim, a nocao de raca, combinada com a articulacao da ideia do Brasil 

enquanto paraiso racial, vai resultar numa forma particular e brutal de racismo, que, 

no entanto, tera sua face mascarada; e a intelectualidade brasileira, ate a primeira 

metade deste seculo, quem vai se colocar enquanto agente responsavel, ainda que nao 

o unico, pela negacao da positividade do negro nessa relacao.15 

Isso coloca um desafio de dupla dimensao para a luta de combate ao racismo: 

de desconstrucao e construcao. O primeiro, de se contrapor ao discurso da 

mesticagem (desconstrucao) enquanto uma espetacular promessa de civilizacao e da 

conseqiiente democracia racial; o segundo, de resgatar a auto-estima do negro, negada 

nesse processo. Desse modo opera-se uma inversao que corresponde a um processo 

de (des)construcao de uma identidade negativa e simultanea construcao de uma 

identidade positiva, a partir de um projeto que tem na questao racial o seu 

fundamento16 (construcao). 

Essa e, pois, a singularidade das relacoes raciais no Brasil; essa construcao 

de valores sobre a negritude, essa ideologia ou essa producao de subjetividade que 

demanda uma contraposicao, uma outra producao de subjetividade, por assim dizer, 

contrastiva. 

E essa situacao singular de opressao ou de inversao ou, ainda, de negacao dos 

elementos ligados a negritude, que identifica os negros no seu movimento: o 

movimento negro, o qual enfrenta o que chamamos de desafio de dupla dimensao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

15 Ler SCHWARCZ..L. Moritz. O Espetaculo das Racas: Cientistas. Insutuicoes e Questoes Raciais no 

Brasil (1870-1930). Sao Paulo: Companhia das Letras, 1993. & Usos e Abusos da Mesticagem e da 

Raca no Brasil: Uma Historia das Teorias raciais em Finais de Seculo XDC .In Afro-Asia n.18. Bahia: 

EDUFB A1996. 
16 E interessante destacar essa (des)construcao operada pelos negros, porque ela foge das perspectivas 

etnologicas que geralmente tem percebido processos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA invenqao e'ou im'ersao da identidade sobre o 

outro no sentido de buscar a dominaca"o. Os negros. na sua pratica de combate ao racismo, atuam no 

sentido de auto-xalorizacao e emancipacao do estigma negatixo construido sobre eles. 
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sem ser. necessariamente homogeneo - dar uma unica resposta para essas questoes 

colocadas. 

Entretanto, percorrer por essa perspectiva de identidade etnico-racial no 

ambito da organizacao politica, sem negligenciar a cultura e tampouco 

eompartimentaliza-la em relacao a politica, buscando, na verdade, superar essa 

dicotomia, implica levantar algumas preocupacoes. 

Trabalhar com o conceito de cultura para discutir pratica social incorre em 

alguns riscos. .-Mem de o termo ser ambiguo, a maioria das definicoes nesse campo 

tem implicado numa posicao de separar aquilo que GuattarizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (1996) chamaria de 

atividades de semiotiza9§o ou de operar uma cisao realidade - imaginario. Alem do 

que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Trabalhar com o conceito de cultura podemos dizer que 

"esta na moda". Os trabalhos se sucedem, a adjetivacao do 

conceito se prolifera (cultura de elite, pop ular, operdria, 

burguesa, rural, urbana, etc.) sem que se faca uma reflexao 

mais apurada sobre a propria nocao de cultura, sua 

adequagdo as novas abordagens e problemdticas com as 

quais se debatem os historiadores e os cientisias sociais 

atualmente. Nao se para refletir a propria tecitura do 

conceito, sua arqueologia, jd que qualquer conceito e uma 

cristalizacdo de experiencias passadas e mantem a sua 

pertinencia enquanto retiver um valor existencia!, uma funcao 

de existencia concreta na sociedade. O conceito nao e uma 

simples palmra, ele e uma abstracao de relacoes sociais 

concretas, as quais tenia tornar intelegiveis." (Albuquerque 

Jr., 1993: 87) 

Por outro lado, vale reforcar que nao operamos com uma no9§o de cultura 

que busque uma homogeneidade, uma unidade, conceitualizando certos aspectos da 

sociedade humana em detrimento de todo processo que a constitui e das muitas maos 

que a teceram. 

Defendemos, entao, a ideia segundo a qual e preciso refletir melhor sobre o 

conceito de cultura, considerando mais o carater do seu processo, e ela enquanto uma 

dinamica que tem sua genese, sua tecitura e desenvohimento - feito por muitas maos -

de maneira que se consiga rasgar o pano de fundo de sua unidade a fim de se entender 

o seu avesso e a trama de suas linhas entrecruzadas (Albuquerque jr., 1993); neste 

sentido e mais conveniente operar com a no9§o de configura9oes culturais17. 

17 Nocao extraida de Suely Rolnik 1989, segundo a qual ela "e apenas um piano de consistencia, um' 

roteiro de circulacao do mundo" , um "conjunto de diretrizes". um territorio orgamzado. pelo conjunto 
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Alem disso, ha a necessidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) de superar a enfase nos aspectos de sujeicao dos 

individuos ao codigo cultural, para ressaliar o processo de 

subjetivacao deste codigo pelos individuos, produzindo- o e se 

produzindo ao mesmo tempo. Como cada individuo, ou cada 

trajetdria cultural, e uma singularizacao em relacao a 

configuracao cultural de que fazem parte; cada configuragao 

e pois movel, ela muda constantemente de acordo com os 

deslocamentos provocados pelas multiplas trajetorias 

culturais que se entre/acam, se cruzam. se conflitam" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Albuquerque Jr.. 1993: 88-89) 

Ate porque as trajetorias culturais em si nao negam a cultura enquanto 

criacao ou uma producao de subjetividade, muito pelo contrario. permit em perceber as 

invencoes, inclusive as invencoes das tradicoes, na medida em que elas "sao uma 

sucessao ou coexistencia de multiplos segmentos temporais e espaciais, ou 

experiencias. Diferenies tempos, espacos e vidas se entrelagam, se cruzam na textura 

dos diversos discursos, praticas e memorias que compoem essas trajetorias." 

(Albuquerque Jr, 1993: 89) 

Todavia, pensar identidade nesta perspectiva pressupoe considerar a natureza 

complexa e ousada de operar uma nocao identitaria em que nao negamos o seu carater 

contrastivo, e tampouco deixamos de ficar de olho aberto quanto aos seus limites. 

Neste sentido, vale reforcar que, embora trabalhando com o conceito de identidade 

contrastiva, nao pretendemos operar o conceito de cultura enquanto esfera autonoma, 

numa perspectiva de manter sistemas de sujeicao ou submissao hierarquicos, os quais 

funcionam no intuito manter uma dada ordem sem mexer com a semiotica dominante. 

Entretanto, nao deixamos de nos apropriar do termo cultura, sobretudo dela 

enquanto elemento demarcador de identidade, que opera com a logica de alteridade, 

como uma identidade em curso, e nao como unidade homogenea; no sentido, portanto, 

da producao de subjetividade social, que possa operar, inclusive com uma producao 

de subjetividade do inconsciente e nao somente enquanto uma producao 

individualizada, ou seja, subjetividade dos individuos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

de trajetoria de simulacao que vai da imisivel e incessante producao de efeito a visivel e consciente 

producao de territorio". 

™ Conforme Hobsbawm consiste em um conjunto de praticas. de natureza ritual e simbolica. 

normalmente aceitas e reguladas por regras abertas ou tacidas, com o fito de inculcar certos valores e 

normas de comportamento. atraves de repeu'cao. implicando automaticamente numa continuidade em 

relacao ao passado. Ver em HOBSBAWM Eric &RANGER. Terence. A Invencao das 

Tradi9oes:1977. 
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Trabalhar com essa nocao de producao de subjetividade, pois, significa 

compreender os processos de singularizacao dentro de um contexto de resistencia a 

semiotica dominante, de modo a permitir a analise das praticas de combate ao 

racismo. enquanto processos de (des)construcao e construcao de identidades. 

destacando a relacao entre politica e cultura. 

O termo cultura aqui, pois, nao conota algo alheio ou separado do politico. 

Ao inves de cultura enquanto um componente residual na construcao de identidade 

etnica, ela aqui e concebida como um elemento historico, politico, fundamental na 

medida em que corresponde a uma atividade de positivacao de valores imputados 

negativamente ao negro e, conseqiientemente, na construcao de uma identidade 

contrastiva. 

Ao contrario de culrura tomada como elemento essencialmente exotico que 

esconde as razoes politicas do seu processo de significacao e procura apagar os 

discursos e praticas historicas que a fundamentam em nome do que se denominam de 

cultura; e no sentido da producao de subjetividade enquanto uma atividade de 

orientacao no mundo que a pensamos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Com certeza, se e verdade que qualquer atividade humana 

possa ser cultura, ela nao e necessariamenie ou nao e ainda 

forgosamente reconhecida como tal. Para que haja 

verdadeiramente cultura, nao basta ser autor de praticas 

sociais; e preciso que essas praticas sociais tenham 

significado para aqueles que as realiza" (Certeau, 1995:141) 

Assim, portanto, e nessa trama em que os sujeitos imprimem significados, cuja 

culrura e articulada politicamente de multiplas formas ate chegar a se constituir em 

subjetividades sociais e processos de singularizacao; que se constroi e se desconstroi 

identidades, edificando uma rede simbolica a partir de suas trajetorias culturais, 

estabelecendo tracos de pertencimento de um grupo em relacao a outro, ou seja, um 

modo de ser que implica numa uma identidade contrastiva. 

Enfim, e possivel articular raca, cultura e politica para pensar as praticas de 

combate ao racismo cometido contra os negros em Salvador, desde que se considere o 

processo de singularizacao da sua luta, cuja producao de subjetividades e materia 

prima de uma identidade contrastiva em construcao. forjada no contexto dos sujeitos 

enquanto uma criacao dissidente, transindividual e transcultural. 

A primeira hipotese verificada nesta pesquisa foi a de que tanto o lie Aiye 

como o MNU, cada um a sua maneira, desenvolvem uma acao de combate ao racismo 
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ou mobilizacao etnica, que corresponde a um processo de construcao e desconstrucao 

de identidades, numa perspectiva relacional, antagdnica e contrastiva, pela qual 

produzem uma semiotica rica, que opera a cultura enquanto estrategia politica de 

positivacao dos valores da negritude, criando e construindo simbolos enquanto tracos 

diacriticos, muitas vezes ate inventando tradicoes. 

A segunda hipotese que verificamos foi de que as praticas de combate ao 

racismo, tanto as do He Aiye como as dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M N U , correspondem a um processo de 

singularizacao, cuja producao de subjetividade e materia-prima de uma identidade em 

construcao, de uma criacao, portanto, dissidente, transindividual e transcultural. 

A metodologia que nos utilizamos foi a analise do discurso, atraves da 

observacao participante muito inspirada no etnotexto, uma perspectiva que tem 

despertado maior interesse pela busca de sentido do que dizem os expoentes na 

construcao e formulacao de referencias identitarias de uma dada comunidade, ou seja, 

trata-se de um recurso metodologico visando compreender o discurso dos membros de 

uma comunidade sobre si mesmos. E preciso, contudo, nao se render a uma 

perspectiva meramente fragmentaria e relativista," tampouco, - se submeter as 

abordagens hermeticas, maniqueistas que submetam o processo ao metodo. 

O trabalho de doutoramento de Tarda Penido Monteiro, La vobc d' Itapua; 

images du pase (1993), recorre ao etnotexto. Monteiro (1994), comentando o seu 

trabalho, fala a respeito do sigriifjcado e do rigor cientifico que pesquisa desse tipo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 

deve ter: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O trabalho de coleta de dados numa pesquisa oral exige um 

engajamento caloroso e um rigor 'cientifico', e fundamental 

criar um clima de simpatia e confianca para cada entrevista. 

A entrevista, grmada, documento bdsico desse tipo de 

pesquisa, e na verdade, um trabalho de 'construcao de fonte ' 

realizado pelos entrevistados e entrevistadores em constante 

interaqao. " (Monteiro.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J994: 118) 

Tal perspectiva e interessante, sobretudo, porque a autora percorre um 

caminho na analise do discurso - muito proximo ao nosso - pelo qua! nao se privilegia 

a busca da veracidade do discurso, mas o significado para os depoentes, nao enquanto 

individuos isolados da sua comunidade. mas sim, enquanto produtores de uma 

subjetividade dissidente. Antes de se preocupar com a verdade contida no discurso, se 

procura entender a sua logica, tentando dar conta da propria vontade de verdade que 
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esta contida nele, dentro das configuracoes culturais enquanto campos onde se 

defrontam os diferentes sujeitos assumindo a palavra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Sao est as relacoes de forca, de poder que pre side m a 

escolha dos enunciados, o agenciamenlo de materias de 

expressao, dando origem a uma multiplicidade de praticas, 

discursivas ou nao, que por sua vez constituent diferentes 

sujeitos a medida em que estes ocupam diferentes lugares 

neste campo de forqas e de linguagem. Isto nao quer direr que 

estes apenas sejam assujeitados pelas relacoes de poder e 

pelos discursos, mas tambem subjetivam, se constituem como 

sujeito de forma diferenciada, d medida que singularizam a 

introjegao do codigo, a medida que resistem a este, que 

resistem as forcas e aos discursos que querem siijeita-Io" 

(A Ibuqucrque Jr.. 1993:90). 

Tais configuracoes, assim, se constituem em campos de forcas, de invencoes, 

atraves da producao de subjetividades, cujos enunciados contribuem na construcao de 

. identidade, enquanto um processo de construcao relacional, correspondente a 

singularizacao em oposicao ao discurso encodificador que sustenta a semiotica 

dominante. 

No primeiro capitulo faremos um breve resgate historico, verificando alguns 

elementos que, articulados com alguns fatos acontecidos nos ultimos 27 anos, ajudam 

na explicacao das praticas e discursos do Movimento Negro Unificado e do He Aiye, 

destacando, assim, alguns marcos historicos importantes para essas entidades e para a 

luta de combate ao racismo no qual estao envolvidas. 

No segundo capitulo abordamos as praticas e os discursos dos membros do De 

Aiye, discutindo em que medida e como nos ultimos vinte e sete anos eles tem 

contribuido para a (des)construcao de identidade etnico-racial em Salvador e com a 

luta contra o racismo sofrido pela maioria da populacao negra, analisando como esta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-

colocado nas acoes desta entidade a relacao entre cultura e politica. Alem disso, vale 

destacar que esse capitulo tambem traz uma discussao polemica acerca do carater das 

praticas do movimento negro, o que serve tanto para o De como para o MNU, 

debatendo alguns dilemas interessantes da luta de combate ao racismo, principalmente 

se as acoes dessas entidades podem ser enquadradas como atitudes racistas. 

No terceiro capitulo discutimos as praticas e os discursos do MNU, destacando 

como essa entidade atua na luta de combate ao racismo sofrido pelos negros, e se 

neste processo ela contribui para construcao de identidade etnica-racial dos negros em 

Salvador, como se da essa contribuicao; enfocamos tambem a questao da relacao entre 



cultura e politica. tentando compreender ate que ponto os membros dessa entidade, na 

sua militancia, operam a dicotomia politica X cultura. 

Diante do niimero de filiados, dos diversos congressos que ja aconteceram e da 

escassez de informacoes sobre o MNU, sabemos que um capitulo para discutir as suas 

praticas e os seus discursos nunca sera o suficiente, por conta disso, considerando os 

nossos limites, fizemos um recorte bem delimitado do que iriamos abordar, 

procurando explorar as principais divergencias internas, buscando, atraves dos 

discursos dos entrevistados, nos restringir a aspectos que nos possibilitasse 

compreender os processos de construcao e desconstrucao de identidades, a relacao 

entre cultura e politica e a producao de modos de ser singulares. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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C A P I T U L O I 

**E o povo negro entendeu que o grande 

vencedor se ergue alem da dor. Tudo chegou 

sobrevivente num navio. Quem descobriu o 

Brasil. Foi o negro que viu a crueldade bem de 

frame e ainda produziu rrulagres de fe no 

extremo ocidente."(Caetano Ycloso) 

ILE A I Y E E M O V I M E N T O N E G R O UNIFICADO ( M N U ) : C O N F I G U R A C A O E 

(CON)TEXTOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dar conta de todo o contexto dos ultimos vinte e sete anos do movimento 

negro seria nosso objetivo inicial; isso resultaria, porem, num capitulo muito extenso, 

dessa forma optamos por destacar apenas os fatos historicos que dao o torn da 

singularidade das praticas e discursos do Movimento Negro Unificado e do lie Aiye, 

enfatizando os fatores que vao estar influenciando no surgimento dessas entidades. Os 

demais fatos importantes destes ultimos anos de movimento negro serao tratados no 

decorrer dos proximos capitulos. 

Nesse sentido nos propomos a analisar as praticas e discursos do Movimento 

Negro Unificado (MNU) e do lie Aiye, procurando compreender como as acoes de 

combate ao racismo dessas entidades contribuem para construcao e desconstrucao de 

identidade etnica-racial dos negros em Salvador. 

Assumir tal empreitada, comecando pelo contexto em que emergem essas 

entidades consiste num desafio, ate certo ponto arriscado, embora indispensavel. Ha, 

como diz Foucault, um risco de cairmos na ilusao da retrospectiva, ou seja, numa 

conduta historicista que queira enquadrar o presente no passado de maneira ate a 

negar esse primeiro, haja vista defendermos uma perspectiva discursiva, segundo a 

qual a histdria nao se define por uma cronologia linear, mas pelos seus deslocamentos 

enquanto producao e/ou ruptura dos sentidos e do nao sentido; esforco para o qual se 

faz mister resgatar o contexto da emergencia do nosso objeto empirico, sem que para 

isso se busque ou se pretenda dar conta de uma historia longa, que esgote as diversas 

historias dos negros, da Bahia ou do Brasil. 

Ha ainda outro desafio, tambem indispensavel: trabalhar com duas entidades 

que surgiram praticamente no mesmo contexto - quatro anos de diferenca entre a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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fundacao de uma para outra - destacando as diferencas, a dissidencia e o 

entrelacarnento entre elas, poiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "em termos da construgao de um referenda] positivo 

sobre o negro,f...) a imporidncia dele (do MNU) nao pode ser analisada em 

separado, digamos assim, da contribuigao que oulras entidades deram" (Luiza 

Bairros). uma vez que entendemos esse entrelacarnento como fundamental para 

melhor explicar como as praticas de combate ao racismo dessas entidades contribuem 

para construcao e desconstrucao da identidade etnica-racial, de maneira que 

concordamos com a seguinte argumentacao: "(...) no caso especifico daqui da Bahia e 

no caso especifico dessa tua pesquisa, a gente nao pode separar o impacto do MNU 

(...), do impacto do He, por exemplo, embora cada uma dessas entidades se coloque 

em campos, nao diria separados, mas especificos." (Luiza Bairros) 

Assim sendo, e necessario fazer um breve resgate da historia do movimento 

negro no Brasil no periodo pos-abolicao, que antecedeu ao surgimento das entidades 

aqui estudadas. 

No periodo seguinte a abolicao, o negro buscou se organizar em entidades que 

visavam a sua integracao na sociedade; era, portanto, mais uma perspectiva 

assimilacionista. A expressao desse movimento foi a Frente Negra Brasileira, (FNB), 

fundada no ano de 1931, que posteriormente, se constitui num partido politico ate o 

golpe de 1937. Precedida pelo trabalho de uma imprensa negra muito militante, surgiu 

exatamente em Sao Paulo, conseguindo trazer milhares de negros para seus quadros. 

Contudo, a FNB abrigava tambem algumas divergencias no seu interior. 

Existia um grupo majoritario defensor de uma politica de integracao e um outro 

agrupamento com aspiracoes socialistas que, embora minoritario, chegou a provocar 

uma cisao dentro FNB, saindo e criando a Frente Negra Socialista. Mas a FNB no 

governo de Vargas sera fechada e suas tendencias internas serao incorporadas em 

outros movimentos. 

"Nao obstante, em 1936, a FNB foi registrada como uma 

instituigao parlamenlar apos longa batalha trcr\>ada no 

Supremo Tribunal Eleitoral, porem, ao se transformar de um 

movimento social em partido politico, a Frente Negra perdeu a 

sua unidade interna; o que levou a perder a sua forga na luta 

de reivindicagoes especipcas da comunidade negra da epoca ". 

(Silva, 1998:70) 

Sem, entretanto, querer negar a importancia das outras entidades, nem mesmo 

do grupo de negros dissidentes que chegou a fundar o mais importante orgao da 
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imprensa negra, O Clarim da AJvorada, a FNB se tornou um dos marcos importantes 

das organizacoes politicas dos negros no Brasil, sobretudo por expressar de forma 

pioneira a autonomia da luta dos negros contra a opressao da qual serao vitimas no 

periodo pos-abolicao. 

Com efeito, a FNB levantou de forma pioneira a preocupacao de denunciar, 

ainda que de forma incipiente, o problema das relacoes raciais no Brasil e, 

conseqiientemente, foi responsavel por estabelecer um novo paradigma da discussao 

racial no pais, inclusive, introduzindo de forma nativa a nocao de preconceito de cor, 

em detrimento da nocao de preconceito racial. 

Com a queda do Estado Novo, ha uma intensificacao das agitacoes 

intelectuais e politicas no interior das entidades do movimento negro, quando surge 

mais acentuadamente a presenca de pessoas brancas "progressistas" junto a essas 

entidades (Gonzales & Hasenbalg, 1982).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O movimento, contudo, continuant resistindo a 

forma particular do racismo vigente no Brasil, ainda que lhe dando diferentes respostas 

sem, no entanto, comprometer uma certa dose de continuidade na sua pratica social 

operada nos diferentes contextos ao longo de sua historia. 

No periodo pos Estado Novo surgem outros marcos importantes na luta do 

Movimento Negro, como o TEN, Teatro Experimental do Negro - fundado por Abdias 

Nascimento, cuja importancia vai para alem dos limites da comunidade negra, 

representando um movimento de renovacao do teatro brasileiro - e o Comite 

Democratic© Afjo-brasileiro que, embora tenha se auto dissolvido antes das eleicoes de 

1950, foi criado com o intuito de lutar nao so pela anistia dos presos politicos, mas 

tambem de instaurar a democracia no Brasil, inclusive a racial. 

Embora o TEN nao pretendesse arregimentar as camadas populares - como a 

FNB - pois nao era esse o seu objetivo, acabou tomando-se um polo aglutinador de 

pessoas de diferentes condicoes sociais na luta contra o racismo. 

No periodo de 1945 a 1964, sobretudo a partir do governo Kubitschek, tanto 

os movimentos negros quanto os movimentos sociais como um todo tratam de 

repensar os seus papeis dentro da politica nacional. O protesto negro, as 

reivindicacoes tiveram como pauta a denuncia do preconceito racial e das 

desigualdades sociais, buscando novas formas de integracao do negro na sociedade 

(Silva, 1994). 

Contudo, vale destacar que embora os negros tivessem no Brasil uma longa 

historia de rebeldia contra a ordem vigente, alem de terem criado varios orgaos de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a - — - -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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imprensa dedicados as questoes sobre o negro, o golpe de 64 havia desarticulado as 

suas liderancas; so a partir de 1970 os movimentos retomaram o processo politico 

reivindicativo de carater mais publico.19 

Os negros comecavam a atentar para alguns acontecimentos internacionais: a 

luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e as guerras pela libertacao dos povos 

africanos de lingua portuguesazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Gonzales & Hasenbalg, 1982). Um processo politico, por 

assim dizer, compativel com a epoca, pois, o movimento negro neste momento operou 

um deslocamento, como diz .Antonio Sergio, criando um novo significado para o 

"protesto negro": zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Se, nos anos 30, o protesto negro representou a busca de 

integracao nacional, surgida no ambiente fortemente marcado 

pelas formaqoes etnicas que possiblitaram a integraqao de 

imigrantes europeus em Sao Paulo; se, nos 40, significou a 

mesma busca no ambiente jd mestiqo e integrado do Rio de 

Janeiro, redefinindo o termo negro para significar povo; nos 

anos 80, o protesto negro se define, ao contrario como 

movimento. Que movimento e esse? Nao foi e ainda nao e um 

movimento por direitos civis ou um movimento pela partilha 

do poder politico, como foi nos Estados Unidos dos anos 60. 

Para que assim o fosse seria necessdrio que os negros 

brasileiros tivessem partido de uma formaqao etnica 

igualmente solida. Isto e, seria preciso que jd houvesse no 

Brasil uma formaqao etnica negra consolidada, um 

sentimento de comunidade negra e de pertenqa grupal que 

permitisse por no tabuleiro politico a afteniativa: ou 

conquista de direitos civis plenos ou a formaqao de uma outra 

tiaqao. No Brasil, ao contrario, os direitos ch>is tmnca foram 

em realidade garantidos para todos, independentemenle da 

cor, do credo, da origem regional ou de outra caracteristica 

que nao fosse a riqueza, o patrimonio e o circulo de relaqoes 

pessoais. Do mesmo modo, tal desigualdade na garantia dos 

direitos individuais foi presen'ada pela criaqao incessante de 

estereotipos raciais, etnicos e regionais e pela repressao a 

formacao de atores coletivos, tivessem eles um cardter de 

classe - como os sindicatos - ou um cardter etnico - como os 

candombles, a Frente Negra ou as associaqoes politicas de 

imigrantes" (Guimaraes .1998) 

Em que pese, concordarmos com o autor citado quanto a dificuldade para 

consolidacao de uma comunidade etnica do tipo norte-americano, sobretudo pela 

forma como sao desrespeitados os direitos no Brasil; no entanto, entendemos que e 

19 Ver Francisco Carlos Cardoso de Silva em A Especificidade do Movimento Negro no Brasil. 

ADANDE ano l,n° 1. abril de 1999. 

31 



preciso lomar alguns cuidados com esses tipos de comparacSes, sob pena de cometer 

negligencias quanto as singularidades do processo ou das configuracoes culturais em 

que estao inseridos os sujeitos aqui analisados, contudo isso nao invalida a 

importancia da sintese feita por esse autor, sobretudo, quando destaca o momento de 

consolidacao da integracao nacional - marcado fortemente por uma formacao etnica 

que possibilitou a integracao dos imigrantes europeus em Sao Paulo - que representou 

a FNB e o momento de 40, redefinindo e ampliando a nocao de negro para significar o 

povo - o povo ai se referindo especificamente ao povo brasileiro. 

Por outro lado, e bom lembrar que na decada de setenta no Brasil tambem 

comecaram a acontecer fatos importantes, que ao mesmo tempo em que empurravam 

os negros a denunciar e combater o racismo permitiam cada vez mais que se criassem 

lacos de solidariedade entre os mesmos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"...e e no initio dos anos setenta que vamos ter uma retomada 

do teatro negro pela turma do Centro de Cultura Arte Negra 

(CECAN), em Sao Paulo, o alerta geral do Grupo Palmares, 

do Rio Grande do Sul, para o deslocamenlo das 

, comemoragoes do treze de maio para o vinte_ de novembro, 

etc. No Rio enquanto isso, ocorria um fendmeno novo, 

efetuado pela massa de negros anonimos. Era a comunidade 

de negros jovens dando sua resposla aos mecanismos de 

exclusao que o sistema Ihe impunha. Estamos falando do 

movimento "soul, depois de Black Rio." (Gonzalez & 

Hasenbalg 1982: 03) 

, Mas em relacao a fundacao do MNU, foi em 1976 que comecaram os 

primeiros contatos entre Sao Paulo e Rio, que depois se estenderam para os outros 

Estados, como a Bahia. As comunicacoes se deram atraves do boletim do Instituto 

Nacional de Pesquisa e Cultura (INPC) e as discussoes se deram em torno de uma 

questao central: a criacao de um movimento negro de carater nacional. Foi assim que 

se iniciou a edificacao das bases do Movimento Negro Unificado Contra a 

Discriminacao Racial o MNUCDR, posteriormente MNU. 

No dia 18 de junho de 1978, numa reuniao em que se encontravam membros 

de varias entidades e de grupos que desenvolviam trabalhos junto a comunidade 

negra, surge o MNU - Movimento Negro Unificado - com o objetivo de fazer frente 

ao racismo, em protesto a discriminacao racial sofrida pelos negros. O estopim do ato 

de protesto que deu origem a fundacao da entidade foi a agressao racial sofrida por 

quatro garotos do time juvenil de voleibol do Clube de Regatas Tiete, os quais nao 
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foram aceitos no time pelo fato de serem negros, e a morte de Robson Silveira da Luz, 

trabalhador, pai de familia, torturado ate a morte. 

Este ato de protesto aconteceu com grande exito, levando muitas pessoas para 

a frente do Teatro Municipal de Sao Paulo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A primavera de maio do Movimento Negro brasileiro recenfe 

aconteceu de: anos depois da primavera de Praga e do Maio 

de 1968 dos esfi/danfes franceses. Aconteceu precisamente em 

1978 quando: 1) o poeta negro Cuti (Luis Silva) publico 

POEM.4S DA CARAP1NHA, retomando o processo evolutivo 

da literatura de temdtica negra que Solano Trindade nos 

legou; 2) em Sao Paulo jovens escritores negros lancam o 

primeiro numero dos CADERNOS NEGROS; 3) ainda em Sao 

Paulo, em 18 de junho, era criado o Movimento Negro 

Unificado Contra a Discriminacao Racial, primeiro 

movimento negro de cardter nacional depois da Frente Negra 

Brasileira, na decada de 30 " (Silva. 1988: 07) 

Quanto a trajetoria do movimento negro na Bahia nao podemos negligenciar a 

historia de resistencia dos negros em Salvador a todo tipo de opressao e perseguicao 

que vao sofjer suas manifestacoes culturais. As revoltas escravas, as manifestacoes 

religiosas e a forma como os negros tem atuado historicamente, fazem com que haja20 

inclusive por parte do movimento negro uma mistica em torno deste lugar, como uma 

especie de Meca da Negritude: 

"A especificidade do MNU Salvador e que aqui seria a cidade 

negra. Eu acho que tem uma diferenga grande em relagao a 

qualquer outra cidade: voce esta aqui em Salvador, voce esta 

aqui na Bahia, voce nao esta aqui em qualquer Estado, que 

eu acho que jd tem alguma diferenga, aqui tem um sentimento 

de pertenga. Primeiro voce tem um imagindrio de que aqui 

estao todos os negros, eu acho que voce pensar a Bahia e 

pensar, na verdade, a populagao negra tem isso tambem no 

imagindrio. Para gente isso tem um significado muito grande. 

Inclusive antes de gravar isso aqui nos estdvamos 

conversando sobre pertencimenlo. (...) a genie tem muito essa 

ideia de que aqui existe o um sentimento de pertenga, que o 

povo negro esta aqui ,estd unido; eu acho que isso da uma 

configuragao diferente em relagao a algumas segoes, inclusive 

as do Sul. Eu acho que nao tem aquela coisa de inspirar 

naturalmenle a luta. Voce ter uma populagao maciga de 96% 

de negros... " (Zcnc21) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Por sinal decada de Uinta a Frente Negra Brasileira vai fundar uma seca"o em Salvador. 
3 Lideranca. eleita coordenadora nacional do MNU no XII congresso dessa entidade. 
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Mas ha que se considerar tambem em termos nacionais, por exemplo, que 

embora o MNU tenha sido fundado em Sao Paulo, a Bahia ja contava com a 

experiencia do He Aiye por sua vez. Todavia, vale tambem destacar que o MNU surge 

num contexto diferente, cuja natureza de protesto negro tem a sua especificidade. 

como diz a lideranca ex-militante do MNU: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Mas, na realidade, o MNU vai cumprir um papel 

significative) de oposicao, ou seja, de sair numa posigao na 

contramao, do ponto de vista histdrico no Brasil em oposigao 

ao racismo. Na realidade, a retomada do Movimento Negro 

Unificado vai trazer para o cendrio tudo que foi, perseguido e 

tirado de circulagao em relagao as organizagoes negras nas 

decadas anteriores, decadas de 30, de 40, como o Teatro 

Experimental, a Frente Negra Brasileira, lodas essas 

organizagoes que existiam anteriores a retomada do 

movimento negro e a criagao do MNU. Esse movimento vai 

dar conta do seguinte: nao consegiriram malar a expectativa 

da comunidade negra no Brasil de se construir enquanto 

povo, enquanto cidadaos, individuos iguais na sociedade 

brasileira. Eu acredito que a genie vem com uma forga maior 

a partir de 1978. E que nos temos mais certeza de qual seria o 

-~ — • ~processo de luta do movimento negro, nessa retomada. 

(Valdeci Nascimento'2) 

Segundo o depoimento de Valdeci, o MNU e oposicao politica a tudo que ate 

entao chega a se afirmar como sendo de esquerda, e esquerda da esquerda. E uma 

posicao de oposicao: "nao tern condigoes de nos negros fazermos parte de um 

contexto politico no cendrio brasileiro que nao seja como esquerda, ou seja, a 

esquerda de tudo isso que td colocado no Brasil ate hoje. " 0 curioso e que Valdeci ve 

o MNU como tal em funcao de que esse concebe a cultura: "e um equivoco dizer que 

o Movimento Negro Unificado nao traia do cultural, o Movimento Negro Unificado 

sempre esieve preocupado com o religioso do negro e com toda a manifestagao 

cultural dos negros "(Valdeci Nascimento) 

O mais interessante e que a depoente, embora nao tenha explicitado ja deixa 

nas entrelinhas que havia uma certa dicotomia , pelo menos em termos do discurso 

dessa entidade, levando-a buscar explicar e justificar esse tipo de coisa como uma 

necessidade, senao vejamos: 

"... porque naquele momento era necessdrio voce vir com o 

movimento negro, onde o politico do ponto de vista mais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ Lideranca do movimento negro, por muito tempo militante do MNU, fazendo parte da direcao 

nacional dessa entidade. 
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traditional tivesse exp/icitado; nao que a genie nao tivesse 

a/imentado manifestacoes culturais da comunidade negra, na 

realidade, se a genie for fazer uma reflexao, uma grande 

reflexao, o Movimento Negro Unificado, ele vem no bojo de 

toda a expressao cultural da comunidade negra no Brasil. " 

(laldcci Nascimcnto) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Entretanto. essa citacao e so o preniincio de uma polemica sobre a relacao 

entre cultura e politica na pratica e no discurso das entidades tratadas neste estudo. 

uma discussao que perpassa todo o trabalho, a qual retomaremos no proximo capitulo; 

no momento, entretanto, nos contentaremos em contextualizar o surgimento do NfNTJ 

e do He .Aiye, para o qua! se faz necessario falar da Cidade de Salvador. 

.A cidade de Salvador tinha, de acordo com o Censo de 1991, 2,2 milhoes de 

habitantes, com cerca de 80% de negros e mesticos ou pretos e pardos. De acordo 

com o Censo 2000, a populacao subiu para 2.440. 886 habitantes. E a principal cidade 

do Nordeste brasileiro e consiste na maior concentracao de negros fora da Africa. 

E na decada de cinquenta que se apresenta um aumento significativo da 

populacao da cidade e da mobilidade social, com a criacao da Petrobras, provocando 

transformacoes profundas na vida de Salvador. Entretanto, ha quem defenda que a 

partir de trinta,23 Salvador apresenta uma certa dinamizacao da administracao 

pubb'ca, criando uma demanda de um novo tipo de mao de obra e servicos 

educacionais (Bacelar,1989). 

Segundo Pierson (1942), desde a abolicao dos escravos ate os anos 50, a 

economia do reconcavo permaneceu estagnada em relacao ao Sudeste e Sul do Brasil. 

E evidente que nao existe estagnacao no processo historico e o exagero na concepcao 

de um periodo tao longo resulta de uma forma etnocentrica de pensar a historia e, 

conseqtientemente, o progresso. 

Contudo, mesmo nao pretendendo nos alongar sobre um periodo tao recuado 

e distante em relacao ao contexto sobre o qual ora nos debrucamos, a afirmacao acima 

expressa muito bem a profundidade das transformacoes dos anos cinquenta. 

Ate porque, o confronto entre funcoes e tradicoes sociais e culturais provocara 

uma nova situacao: 

"No periodo de uma geragdo, entre 1940 e 1990, Salvador, a 

velha cidade da Bahia, passou de quatrocentos mil a mais de 

dois milhoes de habitantes. lornando-se lerceira cidade do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

23 A decada de Uinta tem como marco para a luta de combate ao racismo a fundacao da Frente Negra 

Brasileira. que tinha seccao em varios Estados da Federacao, inclusive, na Bahia. 
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Pais; ao mesmo tempo, a renda do Estado que era 

principalmcnte agricola nos anos 50 , passou a dcpender em 

grande medida, a partir dos anos 70, do petrdleo e da 

industria quimica localizados na grande Salvador" (Castro. 

1995:10) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mas e no inicio na decada de sessenta, com a criacao dos Polos Petroquimicos 

de Araru e Camacari, que vemos a presenca de uma economia tipicamente capitalista 

e a reformulacao da camada dirigente.(Morales,1990) 

Assim, a industria moderna instalada em Salvador entre os anos 60 e 70 nao 

apenas reorganizou a economia local e seu mercado de trabalho, como passou a 

centralizar representacoes profissionais socialmente construidaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Castro, 1995), 

incentivando a busca por uma maior mobilidade social. 

Ou seja, o crescimento da economia, com o surgimento da industria e de toda 

a estrutura que demanda em torno dela, vai obrigar o Estado a investir em cursos 

profissionalizantes e uma das escolas mais importantes neste sentido sera a Escola 

Parque, de onde sairao as duas principals liderancas jovens fundadoras do Bloco Afro 

De Aiye: Apoldnio de Jesus, primeiro presidente da entidade e Antonio Carlos Vovo, 

mais conhecido como Vovo, o atual presidente, como ele mesmo diz: "era o tempo da 

Escola Parque, eu e Apoldnio estudamos juntos e a gente era muito conhecido" 

(Vovo) 

Esses dados sao importantes, pois, tais transformacoes foram fundamentals 

para explicar o surgimento de uma classe media negra de onde nasceu o grupo que 

deu origem ao De e ao MNU na Bahia.24 

"A mobilizaqao politica-cultural entre a jmentude negra que 

se verifica na passagem da decada de 70 para a seguinte, 

pode ser explicada pela ascensao social e ampliaqao das 

oportunidades educacionais em geral que, fm>oreceruJo o 

acesso de uma parcela de jovens negros, motivaria a sua 

atualizaqao acerca dos movimentos negros em 

desenvolvimento no exterior; bem como pelo reforqo e 

:4 E importante destacar o grau de formulacao dos militantes do MNU e tambem do lie Aiye. pois essas 

duas entidades dispoem de quadras de militantes muito bem preparados a ponto de nao deixar nada a 

dever enquanto intelectuais organicos, para usar uma categoria gramisciana. O fato e que alem dessas 

entidades terem entre seus militantes intelectuais escolarizados dentre os quais. a maioria com nivel 

universitario.desde graduados ate a doutores, os demais militantes que nao desfrutam dessa condicao 

nao deixam de atuar como intelectuais por isso, era esse o caso de Valdeci e Edmilson que so depois 

ingressaram na universidade e que, entretanto, mesmo antes de ingressar na universidade.nao estando, 

por assim dizer, na academia, ambos se destacaram como liderancas importantes na articulacao 

nacional do MNU, inclusive, como formuladores das politicas da entidade. 
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proliferagao dos blocos populares na decada de 60 " (Morales. 

1 990: 100) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante muito tempo se convencionou conceber o He como formado por um 

grupo de negros economicamente privilegiados, o que Ihe valeu inclusive o adjetivo 

de negrice crista]. Trata-se, pois, de jovens negros moradores da Liberdade que 

at en deram 

"(...) a abertura de oportunidades aaS'inda da modernizagao 

da Cidade, do acesso a informagao veiculada na midia; nao 

so se consliluindo parte da mdo de obra especializada do Polo 

Petroquimico, was informando-se acerca do mundo exterior. 

Teria sido por seu intermedio que a estetica 'black', o 'black 

soul', os primeiros dados sobre o movimento negro norte-

americano e a independencia das nacoes africanas se 

difundiram em Salvador" (Morales, 1991: 78-79) 

Ha, pois, possibilidade de relacionar a mobilidade social dos negros neste 

contexto com essa efervescencia, essa manifestacao dos blocos afro, inclusive com o 

que foi o pioneiro (Argier 1988). Suas liderancas depoem reforcando tal argumento e 

ao mesmo tempo explicando que os negros de classe media eram vetados nos blocos 

de trios, ja que existiam varias restricoes para justificar a discriminacao sobre os 

negros: "A diretoria do He foi composta inicialmente por pessoas de classe media, 

tentando atingir as pessoas de baixa renda, pra que elas tivessem um lazer; porque 

nos jd tmhamos passado por aquilo e sabiamos das dificuldades que as pessoas 

tinhorn para ter lazer. Justamenle no carnmal, existiam sends restrigoes" (Paulo 

Bonfim, apud:Araiijo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1996) 

Entretanto, em que pese a existencia de certa classe media negra, isso nao 

impediu uma dura constatacao com relacao a situacao da maioria absoluta dos negros 

moradores da cidade de Salvador que se encontrava excluida desse privilegio. Assim, 

o grosso da populacao de Salvador, formado por negros, se mantinha isolado por um 

cordao racial de exclusao, inclusive no carnaval: 

Porque eu me lembro que brinquei muito o carna\'ol em 

Macaubas, Uruguai, Massaranduba e Liberdade. A genie nao 

saia daquele circuito, anegrada, ospobres (...), ospobresndo 

vinham mais para o centro da cidade, quem invadia o centro 

da cidade anos depois foi quem? 68, Apaches do Tororo, 69, 

Vai Levando, que antecipou um pouquinho que era bloco de 

estivador; sempre teve uma coisa mais da cidade la do centro 

estivador, mas ele desftlwa Id em Macaubas, no Uruguai, na 

Liberdade que era o camaval forte dos bairros populares. Eu 

levei grande parte da minha vida sem ir ao centro da cidade, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 
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porque nao tinha necessidade de vir, porque a genie linha o 

carnmal no nosso hairro, mas era um carnaval jd empurrado 

pra Id pras pandegas da negrada, certo? E o carnaval de rua 

era os cordoes, fantoches, Cru: Vermelha id, id, la( A rani 

Santana). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo Arani, no centro da cidade o carnaval era so para branco, o negro 

ficava relegado a periferia, ia para Macaubas, Uruguai e Liberdade, sendo que o 

circuito praca da Se, Campo Grande, rua Chile era do carnaval restrito aos brancos, de 

maneira que a militante do He exclama: "Agora voce imagina quando o lie Aiye 

surgiul Era so de negao mesmo.. " (Arani Santana) 

E, portanto, em meio a essa situacao de exclusao que um grupo de negros 

formado na sua maioria por jovens resolve colocar o bloco na rua. E o que narra 

Arani. Ela descreve a historia do surgimento da entidade e traz informacoes sobre o 

grupo denominado A Zorra, o qual deu origem ao He .Aiye. Esse agrupamento, 

embora nao tivesse nada estabelecido neste sentido, era formado so por pessoas 

negras que se reuniam para pratica de lazer e se organizavam basicamente para 

participar juntos de festas. Trata-se, portanto, de um aspecto importante, ja que ha 

uma polemica acerca da pretensao ou a nocao do que representava a iniciativa de 

fundar um bloco so de negros, naquelas condicoes, para os seus membros fundadores. 

"(...) Entao pra Mae Hilda foi uma pessoa que sempre 

frequentou os pagodes da genie e eu sou de uma epoca, nos 

somos, do Zorra producoes. E sai da frente que la vem a 

zorra! Em todo bairro de periferia tinha um grupo que no 

carnaval vestia igual, semana santa tinha um negocio de pau 

de sebo, grupo de pagode; Sao Joao vestia camisa igual. Todo 

mundo que morou em periferia em Salvador nos anos 60, 70 

sabia. Entao o He Aiye surge deste grupo que sempre buscou 

sua forma de entrelenimenio na periferia. Que nunca se 

investiu, voce sabe, nunca se investiu na periferia! Quadra 

disso, quadra daquilo! A genie e que busccn>a tiossas formas 

de entrelenimenio e todo mundo era negro mesmo, 

coincidentemente todos eram negros. Entao Mae Hilda era 

aquela maezona que dizia: Vao para onde? Vou para Itapoa. 

Itapod era aquela viagem! Fazia comida, fazia farofa, entao 

ela ia com a gente. Entao loads as maes confiavam. Mae 

Hilda vai?Entao vd! Nao era a mae de santo, e ela jd o era. 

Nao era a mae de santo. Era uma pessoa mais velha que 

levava a genie para Ribeira, levava comida, a gente samba\a 

o dia inteiro, ia para o Bonfim(...)"'(Arani Santana) 
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Em que pese o impacto causado pela inauguracao do bloco, nao ha consenso 

sobre a importancia da iniciativa de sair com um bloco formado so por negros no He 

Aiye. Os proprios fundadores, segundo Vovo, nao tinham dado conta da importancia 

do bloco para a negradazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apudSilva.1980) 

Nao obstante suas especificidades, tanto He como MNU se encontram, por 

assim dizer, entrelacados numa rede nao so no tocante ao objetivo comum de 

combater o racismo, mas tambem porque surgiram numa mesma decada em que 

ambas entidades estavam sofrendo influencia de uma conjuntura intemacional e 

nacional. 

Na verdade, essa influencia da conjuntura nacional e intemacional, sobretudo 

as conquistas do avanco em termos tecnologicos com a chegada das industrias 

cinematografica e televisiva permitirao o acesso a muitas informacoes, fato destacado 

nos discursos dos membros dessas entidades. Ha, portanto, uma recorrencia neste 

sentido, e o que Arani chama de a influencia do externo: 

A grajtde massa foi de fora para dentro mesmo, do 

estetico; nos, naquela epoca tinhamos acesso ao cinema, a 

revista e todo aquele movimento Black Power. Ai, claro, voce 

sabe que a industria cultural passa uma serie de movimentos 

de liberlagao dos paises africanos, movimentos do Pantera 

Negra, movimentos dos direitos civis dos negros americanos. 

Tudo isso chega\'a a gente via cinema, certo? Houve todo um 

modismo de estetica de fora, ate ai tudo bem. Eu acho que 

hom>e uma influencia estetica externa muito grande!. (Arani zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santana) 

Com efeito, o depoimento de Arani reforca a importancia da influencia dos 

meios de comunicacao na producao de simbolos, produzidos pela denominada cultura 

de massas sobre as novas autonomizacoes afro-carnavalescas, fenomeno este ja 

registrado desde o final da primeira metade do seculo XX, pelo sensivel olhar 

fotografico de Pierre Verger. (Godi, 1997) 

Esses dados sao importantes para se entender a influencia do contexto externo 

na producao imagetico-discursiva, noutras palavras, a operacao ou simbiose 

orquestrada pelos negros na cidade de Salvador - uma producao de subjetividade que 

vai influenciar e, porque nao dizer. determinar um novo modo de ser baiano. E, 

portanto, nessa operacao, por assim dizer, identitaria que Salvador se faz nao so uma 

cidade de maioria negra, mas uma cidade negra, ainda que persista o racismo sofrido 

pelos negros que habitam esta capital. 
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Torna-se assim, indispensavel considerar outras variaveis, cuja sensibilidade 

academica do pesquisador Antonio Jorge Godi nos chama atencao, como ele mesmo 

diz, as novas variaveis tecnoculturais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) com a ere scente mefropolizagdo da cidade de Salvador, 

e a abertura de um mercado de trabalho industrial na 

passagem dos anos 60-70, associados a cristalizacao de novas 

varich'eis tecnoculturais a delerminarem uma sociabilidade 

caracieristicamente eletrdnica, a cidade conviveria com novos 

sentidos de tempo e espaqo apontando para o surgimento de 

novas autonomias culturais e, consequentemente, para a 

legitimacao de inusi/adas esteticas. Nessa linha estao 

incluidos os blocos afros contempordneos e sua estetica 

musical e comportamental, pois compreendemos que, neste 

final de seculo, a musica e a expressao prioritdria da 

legitimagao da Cultura negra. E a teatralizagao 

soterapolitana o seu lugar maispropicio " (Godi.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1997:73) 

Essas variaveis citadas pelo referido autor, sao fundamentals para 

compreender o novo modo de producao de subjetividade dos negros na cidade de 

Salvador, embora o mesmo autor destaque que foi o antropologo Antonio Riserio o 

primeiro a levantar a importancia da influencia dos simbolos produzidos pela 

denominada " cultura de massa" sobre as novas autonomizacoes afro-carnavalescas 

no ambiente soterapolitano, tanto com relacao aos blocos indios que sofreram 

influencias das narrativas Westerns atraves dos cinemas e televisao, quanto a 

emergencia dos blocos afro, influenciados por essa proliferacao de novos 

comportamentos culturais, inspirados principalmente na musica negra americana. 

Alem disso, vale destacar um outro aspecto importante registrado por esse 

autor que nos auxilia nesta empreitada. E que Godi na sua analise acrescenta que 

houve um novo dimensionamento urbano na cidade de Salvador: 

"(...) pode-se somar a tudo isso o fato dos blocos de indios 

lerem surgido justamente na epoca da construgao das novas 

avenidas de vale, o que provocaria um novo 

dimensionamento urbano, transferindo importantes bolsoes 

populares para lugares mais distantes do centro de Salvador; 

acrediio que esse fenomeno tenha proporcionado a essas 

comunidades um certo sentido de desterritorializagao e, 

consequentemente, a construgao de novos sentidos de lugar e 

pertencimenlo. " (Godi, 1997:75) 

Por outro lado, ha que se perceber a inclusao dos blocos indios na nova 

legitimacao da cultura negra, essa nova ambiencia, por assim dizer, afro-
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carnavalesca. Neste sentido Godi dialoga com Jeferson Bacelar para quem apesar 

dos blocos de indios serem compostos majoritariamente por negros, nao atuam no 

sentido de afirmacao de negritude. Godi contesta tal posicao defendendo que apesar 

de ostentarem simbolos de uma cultura indigena aparentemente deslocada, os blocos 

indios tinham como sua expressao mais poderosa a musica negra, tendo o samba 

como seu estilo predominante: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) Neste periodo, temas diretamente ligados ao uuiverso da 

cultura afro-brasileira passariam a fazer parte da estetica dos 

blocos de indios. Isso pode ser veriftcado na musica mais 

cantada em 1973 no Bloco Carnavalesco Apache do Torord, 

de auioria de Celso Santana, denominada Quem Ld Vem 

Undo, uma homenagem a Iyalorixd Mae Menininha do 

Gatois. E ainda, na musica Felicidade, Amor e Paz, compost a 

por Almir Ferreira para o carnaval de 1974, mesclando a 

lingua nagd e a Tupy-guarani a nossa lingua cotidiana. 

Coincidentemente, no ano seguinte, em 1975, o bloco 

Carnavalesco Cacique do Garcia, o maior rival do Apache do 

Torord, teria entre suas musicas mais caniadas a composiqao 

de auioria do sambista Bacalhau, denominada Ogum Mege, 

< numa clara apologia ao orixd guerreiro dos Nagds. 

Coincidencia d parte, os anos de 1974 e 1975 marcaria o 

surgimento dos blocos contempordneos afro-carnavalescos, a 

partir da fundagao do bloco Afro He Aiye no bairro da 

Liberdade, denotando um fendmeno sem precedentes na 

recente histdria comportamental e cultural de Salvador" 

(Ibdem: 76) 

Discutir o carater afro dos blocos de indios e uma tematica instigante, 

principalmente quando se analisa a importancia da simbologia indigena na 

representacao cultural dos negros em Salvador. Muito se tem estudado a respeito do 

sincretismo religioso e da relacao entre o caboclo e o candomble, mas em termos da 

relacao politica/cultura seria valida uma melhor investigacao, o que, entretanto, nao 

pretendemos fazer aqui; de qualquer sorte, vale a pena conferir os trabalhos de Godi 

sobre o tema.25 

Godi, ainda no trecho citado destaca o impacto que foi a fundacao do He Aiye 

e a efervescencia presente naquele contexto. Ha tambem outro aspecto fundamental 

destacado por ele sobre a emergencia do mercado discografico e radiofonico em 

Salvador, que se deu em funcao, sobretudo do surgimento da industria discografica. 

possibilitando, por exemplo, a gravacao em 85 do primeiro disco do He, uma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 "J.V.S. Godi, De indio negro, ou o reverso". Caderno CRH: Cantos e Toques- etnografias do espaco 

negro na Bahia. Michel Argier(org.) Salvador. Fator. 1991. 
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experiencia na qual esse bloco afro foi pioneiro, pagando por isso o custo de algumas 

deficiencias tecnicas, por conta da dificuldade de operar uma gravafao externa 

diante de uma percussao com tantos componentes (Ibdem p.79/80). Como diz a letra 

da musica citada a seguir, nem mesmo a fibra otica conduz bem a percussao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" A industria na Bahia e de ponta pra alegria ai ai ai. Atrds 

da tecnologia, so nao vai quem nao sabia. Que a industria na 

Bahia e de ponta pro Or feu ai ai ai meu Deusl Atrds da 

tecnologia so nao vai quem jd morreu. Winchester nao e rifle. 

E disquete pra gravacao. A fibra otica e otima mas nao 

conduz percussao. Meu irmao, afro Olodum multimidia. Sobe 

a rua para avisar ai ai ai.que o bit do repique foi agora a 

praga samplear se ampliar. lie Ae sintetizador da cultura 

black power plugado no ancestral. Muzenza nao rima com 

chip. Muzenza nao rima com chip. (Lucas Santana Quito)26 

Mas falar de relacao entre bloco afro e industria fonografica e impossivel sem 

destacar a contribuicao do Olodum; nao que os demais blocos sejam menos 

importantes na luta contra o racismo, mas, cabe resgatar alguns aspectos sobre esse 

bloco, sobretudo pela peculiaridade da relacao que estabeleceu com o lie. Ate mesmo 

porque o Olodum teve como seu presidente-fundador, Joao Jorge, ex-membro do De, 

sofrendo, portanto, em alguma medida uma influencia mais direta do Afro-pioneiro. 

E como se isso tudo nao bastasse, por uma questao de justica, temos que 

destacar o Olodum tambem pelo impacto que causou do ponto de vista politico e 

cultural, atraves da monumental engenharia musical do mestre Neguinho do Samba, 

criador do Samba Reggae e tambem ex- Be Aiye. De maneira que o Bloco Olodum, 

fundado em 25 de abril de 1979, da uma grande contribuicao nesse cenario da 

construcao e desconstrucao da identidade etnica soterapolitana, sobretudo pelo 

significado do seu grau de insercao na midia, tao importante ao ponto de conseguir 

alcancar logo no seu primeiro disco um sucesso digno de um pop star. 

Foi com a musica popularmente conhecida como Farao que o Olodum nao so 

despontou para o sucesso como operou um deslocamento importante, mostrando um 

Egito negro, nao so geograficamente, mas em termos etnicos como ate entao quase 

ninguem o enxergara. E Godi que conta em seu artigo Musica Afro-carnavalescaDas 

multidoes para o sucesso das maquinas eletricas. no qua! ele diz, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

26 Trecho retirado da letra da musica Afro Olodum Multimidia no CD Daiide 2. 
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"A musica dos blocos afro fransilaria, triunfanfe, do sucesso 

das multiddes feslivas das ruas para o sucesso vertiginoso das 

massas eletricas com a gravacao e o sucesso do primeiro 

disco do Olodum, a musica popularmente conhecida como 

Farad na linha das mais ouvidas na Bahia e no Brasil. Desde 

entao um dos maiores emblemas da cultura ocidental passou 

a ser o negro. Os farads seriam negros, assim como o Rei 

Salomdo e a rainha de Saba ao olhos dos reggae-men e 

rastas jamaicanos, que alias estariam presentes no Canwal 

baiano de 1987 atrwes do bloco afro Muzenza, conhecido 

como bloco do reggae. " (Godi.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1996) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Contudo, nao ha como falar do contexto historico em que surgiu He e MNU 

sem considerar as transformacoes por que passaram o espaco do Pelourinho, 

sobretudo, a Reforma do Centro Historico. Em que pese Godi ter destacado as 

transformacoes urbanas por que passara Salvador na decada de sessenta e setenta, nao 

tratou especificamente de como o espaco do Pelourinho foi perdendo seu status de 

centro nao so de casaroes onde morava a elite, mas de polo economico. 

No seculo XVTJJ e ate meados do seculo XLX habitavam naquele espaco uma 

leva consideravel de senhores de engenho, profissionais liberals, os altos funcionarios 

da adrninistracao publica, os desembargadores e grandes comerciantes que 

construiram suas casas no centro historico, pois ali era a zona residencial mais 

valorizada.(Braga, 2000) 

Mas na decada de sessenta e setenta o Pelourinho, que faz parte da zona 

chamada de Centro Historico, perde a condicao de centro de poder politico e 

comercial, ficando por um bom tempo abandonado pelas pessoas de melhor poder 

aquisitivo e relegado aos estratos mais desfavorecidos do ponto vista material, que 

nao por coincidencia de maioria negra. 

E entao quando ha todo um resgate por parte das entidades afro -

principalmente o Olodum, que nasce dentro deste contexto-, do sentimento de 

resistencia e heranca dos seus ancestrais vitimas da escravidao, os quais justamente no 

Pelourinho tiveram seus corpos castigados, como o proprio termo( pelourinho) 

indicava e lembrava. 

Houve, portanto, uma total inversao do significado do Pelourinho; a 

comunidade fez dele um espaco de resistencia e entretenimento da negritude, cujos 

atores atuavam no sentido de combater todo um referencial negativo atribuido aos 

negros. Esse fato altera completamente a configuracao cultural do Centro Historico. 
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Paralelamente, ha, por parte do Governo, um esforco de se apropriar do 

Pelourinho em termos do patrimonio arquitetonico, historico e cultural, algo que so se 

concretizou no ultimo mandato de Antonio Carlos Magalhaes como governo do 

Estado da Bahia, mais precisamente em 1991, quando executou a tao comentada 

reforma do Pelourinho27 

Entretanto, concordamos que em alguma medida, as mudancas verificadas e a 

modernizacao da cidadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "contribuiram para formaqao de lideranqas negras, que 

compreenderamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA qual o caminho deveha ser trilhado para luta por sua aftrmaqao e 

conquistas sociais" (Araiijo. 1996) 

Contudo, no geral a reforma financiada pela UNESCO, implicou 

simultaneamente, o processo de apropriacao pelo governo e a exclusao de uma 

maioria de negros que ali habitavam; sem contar o controle exercido sobre entidades 

afro como o Olodum, e com os prejuizos, a exemplo da transferencia do ensaio do He 

Aiye retirando-o do espaco que restou do antigo Forte do Santo Antonio, dentre 

outros feitos que ocorreram com a expulsao de tantos moradores, promovidas pelo 

governo. 

Neste sentido o pronunciamento na Camara do deputado federal, Luis Alberto, 

em 29 de Janeiro de 1998, e bastante ilustrativo: 

"Os moradores da cidade de Salvador assistem hd vdrios 

anos o estabelecimenio de um apartheid espacial no centro da 

cidade. Assim que passou a receber as verbas da UNESCO 

para as obras de reestruturaqdo, o governo passou a agir com 

o conceito de que o local deveria mudar de significado, para 

ser associado ao "point" de consumo da elite de Salvador. 

Assim, deveria har\>er uma "limpeza" atrcr\>es da retirada das 

populaqoes mais pobres, a fim de hai>er uma adequaqao com 

a nova forma que o Centro Historico deveria tomar. E uma 

concepcao discriminaioria de cidade onde a ocupaqao do 

espaqo urbano e construida por meio da violencia e pelo 

deslocamento dos moradores mais antigos e pobres para 

areas sem infra-esfrutura " (pronunciamento ofcial do deputado 

Federal pelo Partido dos Trabalhadores -PT. Luiz Alberto) 

Trata-se de um pronunciamento politico que acusa expressamente um poder 

que define politicas publicas de interesses nao tao publicos assim, onde o negro e 

tratado como o outro cuja alteridade e trabalhada de maneira excludente, a partir da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

21 Ha estudos interessantes acerca desta reforma. O Mestrado de Arquiterura produziu um seminario 

para discutir o Centro Historico, cujas discussoes foram publicadas(Gomes,1995) e, recentemente, foi 
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qual resta um nao lugar que o deputado Luiz Alberto, dando seqiiencia o seu 

pronunciamento reforca: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Na situagdo de Salvador, o Sr. ACM que sempre usa as 

simbologias afro-brasileiras em suas campanhas e governos, 

concebeu o Pelourinho como um espaco urbano da elite 

branca da cidade, que o ocuparia por direito, por ter um 

status de cidadania superior as populaqdes que ali residiam . 

Em um curio espaco de 10 anos, os governos do PEL na 

Bahia retiraram a populagao que morava no local hd 

decadas. Agora, os alvos sao os moradores da rua Saldanha 

da Gama no Centro Historico. 0 governo tenia retirar os 

moradores que reivindicam a permanencia no predio nuniero 

18, onde resident 45 familias hd vdrios anos. 0 Sr. Paulo 

Souto oferece valores entre RS700,00 e RSI500,00 reais por 

familia para que deixem o local, o que significa que com uma 

indenizagao neste valor os mesmos terdo que morar nas ruas 

em pouco tempo. As familias da rua Saldanha da Gama como 

as demais que jd foram expulsas do Pelourinho ao longo 

destes anos, teriam direito ao usocapiao urbano conforme 

preve a constituigao Federal de 1988. Entretanto, a justiga 

baiana submissa aos governos de ACM jamais concedeu 

qualquer sentenga reconhecendo esses direitos, muito pelo 

contrario, cria obstdculos para que haja tempo para que os 

orgaos do Estado expulsem as familias " (idem) 

Em que pese sermos sensiveis a denuncia feita acima, ela aparece no trabalho 

no intuito de reforcar a ideia de que o lugar dos negros visto de parte das autoridades 

governamentais da Bahia e sintomatica de uma politica maior de exclusao, da qual o 

negro tem sido vitima historicamente. 

Com efeito, citacao como esta e importante para explicar melhor a dimensao 

da acao do Ee e do MNU, cujas dissidencias foram capazes de fazer dos nao lugares a 

que foram submetidos os negros, um lugar, e do lugar negativo a que foram 

submetidos, um nao lugar, em suma, essa operacao de invencao/inversao, 

promovendo territorializacao28 e de desterritorializacao29da subjetividade dos negros 

que implicam em processos de (des)construcao de identidades. 

Mas, Salvador, e bom que se destaque, por mais racista que seja, guarda uma 

especificidade que aglutina os negros, pois ela deixa espacos propicios nao apenas ao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

defendida uma dissertacao no Mestrado de Geografia (Braga.2000). 

^Segundo Rolnik. territorializacao significa movimento em que as intensidades se definem atraves de 

certas materias de expressao, nascimentos de mundos, implica em construcao de identidades(1989). 
29 Desterritorializacaoque segundo Rolnik significa territorios perdendo a forca de encantamento: 

mundos que se acabam. particulas de afeto expauiadas, sem forma e sem rumo, implica na 

deconstnicao de identidades( 1989). 
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lazer e entretenimento, como tambem para a solidariedade, articulacao e resistencia 

politica dos negros, ao ponto de alguns depoimentos defenderem que o movimento 

negro em Salvador e natural: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

".\Ta Bahia exisfe o movimento negro que e natural, que nao la 

vinculado a uma organizaqdo. Se voce pensar movimento, 

enquanto movimento, manifestaqdo, e um movimento natural, 

um movimento que voce nao vai ter confroie sobre ele, ele 

esta assumindo uma postura politica, mas ele nao da conta de 

que id assumindo posturas politicas, a gente pode pegar 

eventos como a benqdo de Sao Francisco. A benqdo de Sao 

Francisco, o movimento negro vai desenvoiver todas as 

atividades de dmilgacdo, de deniincia sobre a questao de 

violencia e do racismo no Brasil e na Bahia, mas esses fatos, 

eles jd esfcnam dados, nao e movimento negro que criou o 

espaqo da benqdo, ele jd existia; quando a gente vem pra ele e 

porque ele e exatamente um espaqo onde e fertil para que a 

gente possa dhidgar as nossas ideias, as nossas concepqoes, 

nossos protesios, mas essa benqdo da comunidade negra, vem 

tomar benqdo e circular, paquerar e tomar uma. Ele jd 

existia, ele vai se modiftcando na medida que o movimento vai 

cada vez mais intervindo nele. Mas antes ele jd existia, entao 

na Bahia voce tem um movimento natural, sabe Francisco, a 

grande vontade de todo militante negro e um dia vir a Bahia. 

Raided Nascimento) 

Nao concordarmos com a expressao natural para caracterizar o movimento e, 

neste sentido, preferimos substituir o natural pelo espontaneo, ainda que seja inegavel 

a existencia de um racismo nada cordial; no entanto, reconhecemos que ha uma 

especificidade na condicao dos negros na Bahia, o que de algum modo reforca a fala 

de Valdeci quando diz que todo militante negro no Brasil quer um dia vir a Bahia: 

"(...) e porque voce vai ver negro na Bahia em tudo quanto e 

lugar, eu falo assim, em tudo quanto e lugar publico na 

cidade. Entao, voce nao vai ter uma praia em Salvador, seja 

ela Stela Mares, Flamengo ou Vila do Atldntico que voce nao 

veja la os negoes farofeiros ou o negao Id com o seu carro. E 

voce vai chegar em cidades do Brasil onde voce vai circular a 

cidade inteira e vai ter dificuldade de encontrar um negro. E 

sao cidades que tem percentuais de negros expressivos, como 

Maceid, Recife, voce tem percentuais de negros expressivos 

neslas cidades e nem por isso os negros estao ciradando nos 

lugareszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p1fblicos,'' 

Valdeci vai ainda mais longe; defende que na Bahia ha uma ocupacao do 

espaco publico como em nenhum outro lugar no Brasil, o que concordamos, haja vista 

a participacao dos negros nas festas de largo e no proprio carnaval, "Entao, de uma 
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forma ou de outra, a comunidade negra no Brasil e em Salvador, ela tem uma cultura 

de rua, uma cultura que e muito publico e isso e resulfado das proprias manifestacoes 

culturais que nos fizemos " (\7aldcci Nascimento) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De fato existe uma situacao que envolve os negros em Salvador bem 

especifica, concebemos-na como uma rede onde os negros estao entrelacados numa 

comunidade etnica com determinados lacos de pertecimento, dispondo de um certo 

poder de aglutinacao que tem se expressado em varios momentos a exemplo da 

passagem de lider sul-africano Nelson Mandela, no inicio da decada de noventa e da 

chegada do arcebispoo negro Dom Gilio Felicio no final dessa decada, dois momentos 

sintomaticos pela forma de aglutinar uma multidao de negros cujos lacos de pertenca 

era a origem, por assim dizer, etnico-racial. 

Sao dois importantes momentos de impacto, o primeiro porque reforcava um 

pouco da relacao de pertenca dos negros na diaspora, e o segundo pela forma como 

assustou a Igreja Catolica, levando-a a transferir o referido arcebispo para uma 

pequena cidade do Estado da Bahia. 

Contudo, para compreender esse processo em que emergem o D e e o MNU e 

preciso tambem resgatar as mudancas em curso dentro e fora do Brasil, pois nas 

decadas de 60 e 70 o mundo mudou muito em termos politicos e culturais, de maneira 

que e necessario refletir melhor sobre essa epoca, nao so pelo regime ditatorial a que 

os brasileiros estavam submetidos, mas porque eram muitas as coisas que estavam 

acontecendo: A luta pelos direitos civis nos EUA,30 a derrota norte-americana na 

guerra contra o Vietna e principalmente o Maio frances de 68 que vai se desdobrar 

num movimento de contestacao cultural intemacional. 

E o que bem expressa o Deputado Federal Luis Alberto, representante e 

tambem militante do movimento negro, quando entrevistado sobre o Ee: 

"O He Aiye quando surgiu - alias que nao tinha esse nome, se 

chomm>a "Poder Negro"- ele, na verdade, foi resultado 

tambem, quer dizer sofreu influencias- que tambem o MNU 

sofreu- de diversas manifestacoes negras dentro e fora do 

pais, principalmente o movimento negro americano, as lutas 

de descolonizagdo dos paises africanos, da chamada linha de 

frente, Angola, Mogambique e outros paises; uma influeticia 

muito grande tambem da musica negra americaiui que esta\>a, 

uma musica militante vinculada as questoes colocadas pelo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tal luta vai influenciar diretamente o mo\imento negro no Brasil. 
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movimento negro america.no, principalmente o soul music 

com James Brown, uma grande referenda..." (Luiz Alberto) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Era, portanto, um contexto rico que podemos destacar o Maio dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 68, um 

movimento de contestacao que colocou em cheque pressupostos e bandeiras politicas 

fortemente enraizados na sociedade ocidental, cuja sintese seguinte expressa bem esse 

impacto, assim como a efervescencia politica e cultural da epoca: 

"Em sua grande maioria, esses movimentos comeqavam como 

uma contesiagao da cultura, criticando a propria 

universidade: em Berkeley esfudantes demmciavam a ciencia 

do poder; na Polonia exigiam liberdade de expressao; no 

Japao, demmciavam a alianga do governo com os Estados 

Unidos para montagem de pontos militarmenie estrategicos; 

ou, ainda na Alemanha ocidental protestavam contra a 

guerra do Vietnd. Alias, a guerra do I'ietna uniu estudantes 

do mundo inteiro contra os Estados Unidos". ( Paes, 1993: 

28) 

Maio de 68, pois, consistiu na expressao de um movimento de contracultura de 

caracteres heterogeneos, cujas manifestacoes se expandirao no mundo todo, tendo um 

grande folego nos EUA31, colocando em cheque nao so a maneira tradicional de fazer 

politica, como a propria ideia de racionalidade da ciencia modema. 

Enfim, era uma epoca de muita rebeldia e diversidade em que varios 

movimentos se entxelacavam, sobretudo nos Estados Unidos. Os Hippies e a Nova 

Esquerda foram presenca obrigatoria nos festivais de musica e outras vozes se uniram 

no coro da contestacao que entao se espalhou por todo aquele pais.(Id. Ibid:22) 

Aqui no Brasil tambem, 68 foi um ano de muito enfrentamento. Ainda que nao 

tenha envolvido a sociedade como um todo, contou com a resistencia dos estudantes, 

de diversas organizacoes politicas que se encontravam na clandestinidade32, dos 

intelectuais, trabalhadores33, artistas, profissionais liberais, padres, parlamentares, 

enfim, um contexto que se desenrolou em meio a conflitos e lutas implicando num 

duplo processo: centralizacao do executivo federal e monopolio do governo pelos 

militares, cujo ponto decisivo foi atingido com a decretacao do AI-5 em dezembro de 

68( Id. Ibid.) 

Jl Ha quem defenda, a exemplo de Paes, (1993:22), que chamado muitas vezes de movimento 

underground, nascido nos ELA, floresceu tambem na Europa Ocidental. 
32 Dois fatos foram marcante no enfrentamento do regime militar: o sequestra do embaixador 

americano, cujo pedido de resgate consisuu na liberdade dos presos politicos e a passeata dos "100 

mil", lideradas pelos estudantes. 
33 Foi o momento tambem de duas graves importantes dos metalurgicos: Osasco e a de Contagem. 
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Alem disso, e inegavel a importancia politica e cultural de movimentos como a 

Bossa Nova, a Tropicalia, e a Jovem Guarda que, alem de terem sido originais, 

tambem consistiram numa resposta brasileira ao fendmeno global da contracultura. 

Por outro lado, e bom destacar essa efervescencia politica e cultural dos anos 

sessenta para fugir um pouco da tendencia, bastante recorrente no Brasil, de pensar a 

emergencia de diversos movimentos politicos no Brasil somente a partir de setenta, 

tendo sempre como marco maio de 78, quando aconteceu a greve dos metalurgicos 

no ABC. Embora nao discordarmos da importancia desse movimento e de que o seu 

impacto chegou a ameacar o ordem vigente; nao se pode considera-lo um marco em 

detrimento de outros movimentos, ate pela forma radical com a qual esses combatiam 

os padroes culturais vigentes. 

Mas e na decada de setenta que surgem as entidades aqui estudadas. Sao vinte 

e sete anos de movimento negro na Bahia, marcados por diversas formas de 

manifestacoes: dores, alegrias, simulacoes, tambores, gritos, musicalidade, enfim, 

uma pluralidade de manifestacoes e movimentos. Movimentos esses que nao se 

restringem as entidades afro, nem so ao tenitorio baiano. Nao se pode negligenciar o 

peso politico de varias organizacoes que surgem em Sao Paulo, como o Somos, 

importante grupo de Afirmacao Homosexual; varios Grupos de Mulheres e entidades 

do Movimento Negro, incluindo ai o MNU e depois, em 1980 o surgimento do 

Partido dos Trabalhadores. Enfim, sao muitas manifestacoes. 

Foi um momento importante de expressao da luta contra o racismo no Brasil 

que, no entanto, nao estava isolado do contexto geral das lutas sociais: alem do 

movimento negro, destaca-se o feminista, cujas problematicas e metodos de acao 

enfatizavam nao questoes classicamente consideradas politicas, mas tambem se 

ocupavam daquelas consideradas culturais (Macrae, 1990:25). Sao questoes 

relacionadas ao cotidiano dos militantes, relacoes diversaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "entre racas, entre 

homens e mulheres e, ate, entre os lideres politicos e seus comandados dentro das 

proprias organizagoes contestatdrias". (Macrae. 1990: 25) 

Com efeito, e importante destacar que embora as questoes tradicionais como 

classe estivessem tambem colocadas, havia outras organizacoes que atuavam 

independentemente das manifestacoes operarias do ABC, pois a visibilidade de 

algumas manifestacoes depende, por assim dizer, da natureza do fenomeno e da sua 

relevancia, tanto na academia como na midia, ademais, isso ainda varia de acordo 

com a importancia da regiao - por exemplo, deve-se considerar o fator de algumas 
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regioes capitalizarem mais que outras, como e o caso de Sao Paulo. Todos esses 

fatores ajudam a explicar a dimensao da importancia do surgimento do bloco afro 

pioneiro He .Aiye na Bahia em 1974 e do MNU em 78, pois mesmo que a fundacao 

deste ultimo tenha se dado no eixo Rio/Sao Paulo, sofreu a influencia e dependeu da 

Bahia nesta articulacao, de tal maneira que Gonzalez e Hasenbalg assinalaram da 

seguinte forma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Yale aqui um pequeno comentdrio. Interessante que o MN 

Rio ieve duas fontcs de origem: de um lado, a comunidade 

negra, 'dando ciencia' de como recebeu os efeitos do 

morimenio negro norte-americano; do outro, uma iniciativa 

oficial, academica, transada nao em termos de 'Oropa, 

Franca e Bahia', mas, ao contrario, via ' Bahia, dfrica e 

Oropa' e com muito axe em cima. " (Gonzalez &• Hazcnbalg. 

1982) 

De fato, a propria Lelia Gonzalez, militante e academica historica do 

movimento negro, diz que ha uma coisa de que ela mais se orgulha no movimento: e 

de ter feito a articulacao do MNU seccao Bahia (Bairros, 2000) 

Com efeito, e dentro dessa confluencia de fatores e oportunidades que um 

contigente de negros vai aspirar a sua ascensao e desenvolver um orgulho negro. 

(Agier, 1990 e 1992). A cidade de Sao Salvador ja havia crescido e, como ja colocamos 

anteriormente, nao por mera coincidencia que muitos dos jovens que fizeram parte do 

grupo fundador do He .Aiye estudavam na Escola Parque, uma unidade de ensino 

modelo na formacao de mao-de-obra especializada. 

E assim, em 1974 na Liberdade, o mais populoso bairro de Salvador, foi 

fundado o He Aiye, o primeiro bloco .Afro, por isso chamado Afro-pioneiro. No seu 

inicio enffentou muitas dificuldades: segundo Vovo, os negros tinham dificuldades de 

assumir a negritude e tinham medo de serem tachados de comunistas. De maneira 

tambem que, nao e por coincidencia, o He Aiye passava a representar uma 'ameaca 

vermelha' disfarcada de preto34, ja que surgia num contexto vigente da ditadura: 

momento de transicao do governo de Medici35 para o Geisel, 36 no qua! tudo que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

54 Era o que expressava o jornal A Tarde de 12 de fevereiro de 1975. Em seu dcpoimento. Vovo faz 

referencias a essas dificuldades, alegando que se tratava de um ccrco de alguns setorcs bran cos e que 

nao faltaram ameacas tanto policiais. quanto por parte da imprensa. 

Cf. Skidmore, o presidente mais repressor da era iniciada com o golpe de 64 no Brasil. 

~"G Tal passagem, como se ja nao bastasse, da-se em um momento dificil em termos do regime politico, 

fatores como enfraquecimento do governo que estava findando o mandato. as especulacoes sobre o 

nome do sucessor e o medo do governo de perder as eleicoes nos Estados importantes da federacao, 

culminou com o aumento da censura e o fim das eleicoes diretas para os govemos Estaduais em 1974. 
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atentasse contra a ordem era considerado comunista numa Bahia considerada a 

propria "democracia racial"37. 

Tambem o MXU, mesmo surgindo quatro anos mais tarde, sofrera essa 

acusa^ao. E o que a denuncia feita pelo atual Deputado Federal pela Bahia e tambem 

militante do MNTJ, Luis Alberto, nos mostra: "...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA evidenfemente que o aparelho 

reprcssivo; a ditadura, no periodo em que surgiu o Movimento Negro Unificado tenia 

vincular o surgimento das organizacoes negras como um movimento manipulado 

pelos comunislas, pelospartidos comunistas. " (Luiz Alberto) 

1974 foi tambem o ano da posse de Geisel, em que setores do governo 

come?aram a buscar restabelecer a ordem institucional, tentando equilibrar interesses 

retrogrados de militares arautos da repressao com o de setores que defendiam a volta 

ao Estado de Direito. Na pratica, tratava-se de um governo militar de caracteristicas 

bastante singulares dentro do regime militar imposto a partir de 1964; a ambiguidade 

era, pois, a expressao que mais o sintetizava.3 

E nesse cenario ambiguo, complexo e repressivo que surge o He -Aiye, 

causando um impacto politico e cultural sem precedentes, fazendo de Salvador um 

grande palco de producao de subjetividades. A fundacao do lie se constituiu num 

marco, fazendo desta entidade uma especie de nacao negra capaz de aglutinar os 

negros de diversos segmentos: "minha nacao e lie. minha epidcrme e negra. tenho 

vinte e um, sou maior de idade! Lindo e subir o Curuzu, dificil e chegar na cidade!". 

Como diz a musica: "O He Aiye e um lado da Africa!" e assim ele tem como um do 

seus objetivos principals resgatar a tradicao e os valores africanos. 

Ja sao mais de vinte e sete anos de construcao e desconstrucao de identidade 

em que o He vem escrevendo a sua historia sem nunca passar desapercebido. O 

trecho da musica carro chefe da sua fundacao serve para demonstrar o quanto ja 

naquele instante da fundacao o bloco se tornou um marco: "E o mundo negro que 

viemos cantar pra voce ". trata-se. portanto do preniincio de um novo territorio. um zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 Para se ter uma ideia da perscguicao que os negros sofriam: cm Salvador so em 1976. na gestao do 

governador Roberto Santos, o candomble foi dispensado de ter autorizacao da delegacia de jogos e 

costumes, para poder ser praticado. alem do que a ideologia da democracia racial era praticamente 

oficial e quem falasse contra ela era candidato a ser preso. 

"**Este tinha como desafio, na verdade, promover reformas poliucas que restabelecessem a ordem 

insurucional de forma gradual de maneira que permitindo o governo o total controle da situacao. sem 

criar serios problemas com os setores mais retrogrados ligados ao governo, sobretudo os militares: isso 

nao impediu. entretanto. a acao terrorista e o aumento da \iolencia com as praticas de torturas. 
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mundo negro, ou seja, uma comunidade etnica com seus devidos contornos politicos, 

culturais e de producao de sentidos. 

Antonio Riserio (1981) denominou esse processo inaugurado pelo He de 

reafricanizacao do carnavaJ da Bahia. Michel .Argier (1998) chega a defender que o He zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"foi originalmenie um movimento cultural e politico de dfricanizagao' do carnmal 

da Bahia ". Inclusive a categoria de bloco afro no carnavaJ e inaugurada a partir do 

surgimento do lie. 

O He .Aiye foi uma resposta dada pelos negros que estavam excluidos do 

circuito oficial do carnaval. Com efeito, e em funfao disso que ele se constituiu um 

bloco so de negros (Palmira, 1995 ). 

Entretanto, nao se pode deixar de considerar que ja no seculo passado existia 

todo um processo de africanizacao com as diversas manifestacoes ludicas afro-

camavalescas, a exemplo dos afoxes, batuques, sambas e clubes uniformizados 

(Pandegos da .Africa e Embaixada Africana), conforme demonstra Vieira (1995). 

O He .Aiye, inicialmente chamado Poder Negro, e um bloco afro-camavalesco 

que emergiu enquanto produto da ansiedade de grupos de negros em busca de auto-

afirmacao cultural, almejando resgatar a sua historia, a sua heranca africana. (Silva, 

1988; Argier, 1998). Foi pioneiro tanto por desempenhar uma acao politica dissidente -

cujo discurso destoava demais do Brasil do milagre economico que resgatava a ideia 

de ordem e progresso39 - quanto em relacao aos muitos blocos que Ihe antecederam, 

mesmos os que eram compostos por negros na sua maioria, uma vez que estes ultimos 

nao lancavam mao, pelo menos nao explicitamente, de um discurso de afrrmacao da 

identidade etnico-racial do negro, bem como nao tinham compromisso em negar a 

existencia da democracia racial no Brasil e, mais especificamente, na Bahia: 

"Filhos de Gandhi, ficou mais assim um pouqtdnho pa, pa, 

pa... Filhos de Gandhi nao tinha muito nao. Mas o lie Aiye 

era outra linha mais agressiva, mas agressivo no visual, no 

esletico visual. Aquela mutuquinha que a gente fazia no 

cabelo, que mainha fazia no cabelo crespo da gente, era pra 

amarrar um pano para dormir, para no outro dia o cabelo 

amanhecer um pouco manso para poder fazer o penteado 

mais conventional, mais proximo do padrao branco. Mas a 

mutuquinha agora saia para a rua, com cordao de pao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

38 Ainda que setores que se rei\indicavam de esquerda nao atentassera para isso, o De se constituia 

numa ameaca a ordem vigente porque era. pois. muito dificil questional qualquer condicao social, sob 

uma egide de um governo que embora tentasse propagar seu interesse em restituir a liberacao politica. 

recorreu ao Al-5 e fechou o congresso. 
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cnrolado. Agora era outra histdria. Botar a cara negra do 

lado de fora sent disfarce nenhum, sem querer se aproximar 

do padrdo vigente, que era o branco. Ate entao o He Aiye 

linha o que? Apaches do Torord 1968 e 1969, por ai. Bloco de 

indio, indio nao e negro, ne? indio e outra histdria. Que tanlo 

ftzeram, que reprimiram. que armaram, que acabaram os 

blocos de indio. Mas era o nosso espaco, todo mundo do lie 

Aiye domingo, do atual He Aiye, do antes, nao era He Aiye, da 

Zorra Produqoes. A gente da periferia. o nosso grande ponto 

de concentraqdo era Apaches do Torord. Era com quem a 

gente se idenlificava. Entao ali era o que? Negros mesliqos, 

pobres e os indios- tinha toda uma caracteristica especial, 

era tambem marginal, fanfo que naquela epoca jd se dizia: 

quem mora em Cosnte ae tanas e maio. quem mora em Sao 

Caetano e indio. Entao indio era sindnimo de nao civilizado" 

(Arani Santana) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mas, segundo Vovo, a consolidacao da proposta politica e cultural do He Aiye 

se daria no terceiro ano da entidade, no carnaval de 1977, quando o niimero de 

associados foi, aproximadamente, de 800 a 1000, dando sinal de que os negros tinham 

dito sim ao Bloco. 

Segundo Silva (1988), o De Aiye" pfopiciou um clima de afirmacao de 

identidade do negro na Bahia, de maneira que a movimentacao desse segmento em 

epoca mais recente teve seu ponto de parti da na criacao, em 1974, do Bloco De Aiye. 

E o que reforca uma das suas atuais diretoras: 

"Mas jd se passaram 24 anos. Para mim e ele e o marco em 

todos os aspeclos falando, porque ai tem outros 

desdobramentos. Independente de mudar a cara e o ritmo do 

carnaval baiano, influencia uma moda na Bahia, influencia 

todo um colorido. Eu sou de uma epoca em que negro nao 

vestia vermelho, nem amarelo, nem estampado. Eu sou de 

uma decada, sou filha, sou irma de 5 mulheres, iodas estilo 

igual, e Id em casa era proibido comprar vermelho, o 

resultado voce jd sabe: negro nao veste vermelho... Hoje voce 

ve o He Aiye que mudou isso. O proprio estilo, o biotipo da 

gente. A gente aceitar esse biotipo, tudo comeqou foi com o He 

Aiye. " (Arani Santana) 

Nao obstante o De Aiye ter sido um marco no combate ao racismo e na 

valorizacao dos negros atraves de uma politica de afirmacao de negritude dissidente, 

sobretudo pela forma rigorosa de selecao dos seus participantes, cujo criterio de 

quanto mais preto melhor era a base da definicao de quem desfilava no bloco, o que se 

dava muito em funcao das dificuldades encontradas no contexto que pouco estimulava 

53 



o negro a aderir ao bloco. Atualmente isso tem mudado e ja se permite o acesso dos 

negros mesticos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) hoje as pessoas que estdo fora fa/am muito assim: Ah! O 

lie Aiye embranqueceu, clareou! Se voce ve uma folografta Jo 

lie Aiye no final Jos anos 70 ate SO, voce ve que realmente, e 

coisa Ja epiJerme. Era tudo negao malassombrado mesmo 

como diz Vovo. Tudo muito negro de pele, por que? Porque 

no initio do lie Aiye nao foi facil, nos convidamos muitas 

pessoas negras aqui na cidade, que se negaram a sair no He 

Aiye, porque tinham medo de sair por conta da repressdo de 

um lado, ou nao se assumiam como tal. Mas eu digo sempre, 

nao foi o bloco one abriu e admiliu pessoas claras. Foi a 

consciencia dessas pessoas que mudou, porque elas se 

assumiram negras como na realidade elas sempre foram. " 

(Arani Santana) 

Como diz ainda Arani, essa magoa das liderancas que fundaram o bloco ainda 

se mantem. Os negros bem sucedidos que eram muito bem vindos ao bloco resistiram 

em aceitar a participar do bloco: "As pessoas nao sairam, se recusaram. Por isso que 

o lie Aiye tinha uma super-seleqao no initio retada de negro pela cor da pele! Pois e, 

rondado pela policia e que ninguem queria se comprometer. Hoje as pessoas dizem o 

lie Aiye clareou. Bole uma folografia que voce ve que clareou mesmo " (Arani Santana) 

Por outro lado, o depoimento de Arani demonstra a dimensao da ruptura que o 

He Aiye causara na sua estreia entrando na festa carnavalesca, num circuito do qual a 

muito tempo os negros estavam excluidos. O De, assim, rouba a cena nao apenas 

ocupando o palco, mas principalmente produzindo novas subjetividades em que se 

inaugurava um modo positivo de ser negro e, consequentemente, um novo cenario, 

invertendo a logica, colocando na rua o que antes estava na cozinha (Riserio, 1981). 

Tudo isso que vai acontecendo, certamente vai influenciar a fundacao do 

MNU enquanto secao em Salvador, interferindo nas particularidades do movimento 

negro na Bahia. Veja o que em uma entrevista fala de Godi na epoca: 

"A efervescencia de 1978 foi resultado de toda uma 

movimentacao cultural, jd em curso na primeira metade dos 

anos 70. Se em Sao Paulo os negros partiram direiamente 

para uma linguagem e manifestacoes essencialmente 

politicas, com concentragoes em praca publico, panfletos, 

e.l.c. Na Bahia, mais especiftcamente em Salvador, se 

priorizou as manifestacoes culturais paia se chegar ao 

politico. " (Godi, apud, Silva:1988) 

Embora nao concordemos com a dicotomia entre politica e cultura, essa 

polemica esta colocada desde a fundacao do MNU, e o proprio Godi na epoca ainda 
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observa:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "0 que woven o movimento negro na Bahia, naquela epoca dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1978. foram 

as atividades culturais. Tinha muita gente de 'cultura' no movimento: o pessoa! do 

lie, ia dangarinos, artistas pldsticos, e outros. " (Godi) 

Todavia nao era so esse tipo de divergencia que existia no interior desta 

entidade, o movimento convivera com divergencias em diversos ambitos: 'd 

coexistencia de diversos grupos e tendencias no movimento negro na Bahia- o 

cultural, o politico, o das mulheres -, que em principio poderia ter sido muito rica em 

trocas de experiencias , nao foi tao tranqiiila. nem tao pouco produtiva 

Nao concordamos que, necessariamente, o fato de existirem muitas 

divergencias tenha sido o pior dos problemas dessa entidade, ate porque as 

divergencias continuam ate hoje de manneiras muito semelhantes; no entanto, as 

entidades tem em certa medida sobrevividos com alguma normalidade. Por outro lado, 

essa citacao acaba nos dando pistas para nao pensar esse movimento enquanto 

homogeneo, ate porque o que mais nos interessa e que essa dicotomia sempre se 

colocava como um dilema, tanto para o ILE como para o MNU. 

Em Salvador, a fundacao da seccao do MNU na Bahia se deu a partir do grupo 

chamado de Nego - Estudos Sobre a Problematica do Negro Brasileiro - que se reunia 

proximo ao Cemiterio Sucupira.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O grupo Nego, que viria a se constituir no embriao 

do MNU na Bahia, estabelecia o contato com o movimento negro nacional, se 

articulando na luta contra o racismo que se esbocava nessa epoca. (Silva, 1988; 16) 

"formados por pessoas escolarizadas e profissionalizadas, 

predominava entre os integrantes desses gnqjos a mesma 

preocupagao de militar contra o racismo de forma 

organizada, tarefa especialmente dificil no contexto de 

acomodagao das relagoes raciais da cidade de Salvador, 

insistentemente apresentada como exemplo de harmonia inter-

racial no Brasil" (Morales, 1990) 

O MNU realmente se colocou como uma entidade politica de combate ao 

racismo sofrido pelo negro com um discurso forte defendendo tambem, ao seu modo 

o mundo negro. Muito estigmatizado pelo rigor com que defendia seus principios e 

como todas outras entidades dirigidas por negros que lutavam contra o racismo na 

Bahia, nao foi poupado da acusacao de racista. Em que pese ter anunciado nos seus 

documentos basicos a importancia da cultura na luta anti-racista, em muitos 

momentos acabou reforcando a dicotomia entre cultura e politica, contudo, vale 
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destacar que no decorrer do tempo ha varios deslocamentos com relacao a praticas 

dessas entidades. 

Neste sentido, vale destacar o deslocamento quanto as criticas ao carater 

cultural das entidades carnavalescas por parte do MNU. 0 testemunho mais recente de 

Luis Alberto e bem ilustrativo dessas mudancas. Antigamente ele, de alguma forma, 

se rendia a dicotomia entre cultura e politica - ainda que acreditando ser possivel 

trabalhar a harmonia entre as duas partes:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "se o trabalho conjunto dos 'culturalisfas' 

e 'politicos' nao rendeu bons fruios para o MNU, a razao residiu nas incompreensoes 

influencia que o He exerce sobre o MNU, demonstra que sua concepcao aponta em 

outro sentido: 

"...ele surgiu numa conjuntura extremamente rica do debate 

politico e como o racismo no Brasil permite. Quer dizer, o 

surgimento do He Aiye se tenia jogar num contexto 

absoluiamenie particular, como um grupo de negros que vai 

surgir para trazer alegria, concepgao que se tem ainda hoje; 

no entanto, se demonstrou que ali se instala\>a, na verdade, 

um niicleo de negros que contestcr\>am uma ordem, que tinha a 

sua, vamos dizer assim, a sua imagem vinculada a uma das 

festas populares mais importantes do nosso estado que e o 

Carna\>al, mas ele nao era uma organizacao que surgia para 

o Carncr\>al, ele surgia a partir do Carna\>al, mas em cima de 

uma concepcao de constatagao de uma ordem que se colocasa 

de um Carnaval branco, de um Carnaval da elite que permitia 

numa cidade com cerca de 90% da populagao negra tivesse 

acesso a esse espago. 0 He rompe com essa logica e contribui 

com essa agao politica, quebra essa ordem e leva consigo 

uma serie de outros elementos, influenciando o surgimento de 

diversos outros grupos negros de cardter cultural, fortalece as 

agoes politicas das organizagoes como o Movimento Negro 

Unificado, quando surgiu emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1978, fortalece todo um debate 

nesse contex/o" (Luis Alberto) 

Todavia, a nossa preocupacao nao e, evidentemente, com os papeis que cada 

setor deva exercer na entidade, mas sim em mostrar como essas dimensoes nao se 

apresentam isoladas nas praticas das entidades MNU e He Aiye, embora se recorra a 

esse expediente no piano discursivo - considerando a importancia da cultura na sua 

acao politica contra o racismo, sobretudo a fim de que possamos entender como e /ou 

em que medida as praticas de combate ao racismo articuladas por essas entidades 

contribuem para a construcao e desconstrucao de identidades etnico-raciais em 

Salvador 
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Assim, enquanto no Rio a influencia da musica negra americana e sua divulgacao 

recaia mais sobre o Soul, na Bahia, ainda que tambem sofresse a influencia norte-

americana citada, tal influencia era mais mediada pelos ritmos da batida Ijexa que 

eram mantidos, recriados e reealaborados, tendo o Afro-pioneiro He .Aiye como a 

maior expressao desse processo. 

Contudo, ha quem discorde que o He influenciou o surgimento do MNU, pois 

esse movimento surge com uma outra origem do ponto de vista dos objetivos; e o o 

defende Luis .Alberto, afirmando entretanto que os objetivos das duas entidades nao 

sao tao distintos:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Over dizer. nao sao distinfos velo combafe o racismo mas vela 

propria natureza organizaliva. Ele se distingue basicamente por estes dois riesesf...) 

agora, evidentemente. com o surgimento do MNU houve um complemento, vamos 

dizer assim, do objetivo da agao politica, mesmo que no initio existia ai" (Luiz 

Alberto) 

Em que pese entender que as duas entidades tem caracteristica diferentes e 

complementares, discordamos dessa posicao de que o He nao influenciou o MNU, ate 

porque esse nao so surgiu antes do MNU, como vai influenciar todo o movimento 

negro brasileiro de tal modo que o orgulho de Leiia Gonzalez de ter feito a 

articulacao da secao Bahia do MNU nao se dava somente pela forca de atracao dos 

negros baianos e da propria Bahia, mas principalmente em funcao de toda a producao 

de subjetividade que historicamente os negros tem fabricado, contribuicao da qual nao 

podemos excluir o He no seu pioneirismo de sair com um bloco so de negros. 

Certamente isso nao reduz a importancia do MNU, cuja seccao Bahia surge 

quatro anos depois do He em Salvador. 0 MNU tambem dara uma significativa 

contribuicao em termos da luta de combate ao racismo e na construcao de um 

referencial positivo sobre o negro. Esta entidade tera um peso tanto no Estado como 

nacionalmente, embora, reforcamos, tal contribuicao nao possa ser analisada em 

separado de outras entidades, todavia nao nos cabe buscar estabelecer quem e mais 

importante. Agora, sem duvida, o MNU opera varios deslocamentos em relacao as 

varias entidades que lhe antecederam de maneira que ha quem defenda ainda que: 

"Eu costumo sempre dizer que o KdNU e a coisa mais 

importante em termos de organizacao negra, que surgiu a 

partir dos anos 70 aqui no Brasil. Eu acho que, de uma certa 

forma, no futuro quaiuio as pessoas estudarem melhor, 

estudarem comparativamente, por exemplo, o MNU e a Frente 

Negra Brasileira, as pessoas certamente vao chegar a 

conc/usao de que o MNU representou uma iniciativa, digamos 
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assim, com impacios, muitos mais profundos do que a Frente 

Negra Brasileira representou nos anos trinta. Quer dizer, a 

coisa que jd e hoje mais ou menos senso comum, digamos 

assim, em relagao a grande importancia do MNU, foi a 

possihilidade que a entidade teve de transformar o racismo 

numa questao politica importante dentro do Brasil. Ate o 

surgimento do Movimento Negro Unificado, mesmo 

considerando que o discurso da democracia racial jd eslma 

sendo desacreditado nos meios academicos etc., ha\ia uma 

crenga muito grande nela dentro da sociedade como um todo 

e eu acho que a capacidade que esse movimento teve de 

realmente demonstrar que essa democracia racial era uma 

farsa e o que acaha lornando a entidade uma coisa tao 

fundamental, digamos assim, para vida politica do pais. " 

(Luiza Bairros) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Por outro lado, "0 olhar sobre a cultura afro-brasileira. exige que se 

contemple a flexibilidade, que, historicamente, a cultura negra sempre demonstrou no 

contato com as outras culturas." (Araiijo. 1996:44). Alem disso, toda essa 

efervescencia influenciava diretamente os atores sociais negros, seja estimulando, 

incentivando a luta e influenciando a dinamica do movimento como um todo, seja 

influenciando os conflitos intemos, o que nao nega a participacao dos seus membros, 

pois suas acoes se dao dentro das configuracoes culturais, nas quais os individuos sao 

ao mesmo tempo, sujeitos e assujeitados, o que pressupoe concebe-los enquanto 

sujeitos capazes de dar respostas a seu jeito, como diz Arani na citacao a seguir: 

"Era um momento de efervescencia terrivel, todo mundo 

queria fazer tudo ao mesmo tempo, todo mundo queria 

arregagar as mangas, todo movimento quando comega ele e 

assim, cheio de conflitos e tudo mais, e como tinha um grupo 

muito forte de mulheres no Movimento Negro Unificado, a 

gente sempre ganhava no grilo. Nesse momento houve um 

racha, houve um racha por divergencia de caminho, de 

trajetdria a segtnr. Entao tinha um grupo que queria 

trabalhar com educagdo mesmo e tinha outro grupo que 

preferia aquele trabalho de denuncia, panfletdrio(...). A 

histdria cada qual do seu jeito ". (Aram Samanaj 

Enfim, e neste contexto rendilhado que surgem e resistem as entidades MNU e 

Tie Aiye. E nesse rendilhado que essas entidades se entrelacam tecendo o pano de 

fundo de nossa pesquisa: suas praticas de combate ao racismo enquanto processo de 

(des) construcao de identidade etnica- racial, atentando para a relacao estabelecida 

entre cultura e politica na cidade de Salvador. 
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C A P I T I L O II 

"Que bloco e esse/ Eu quero saber(bis)/ e o 

mundo negro que viemos mostrar pra voce/ 

Somos crioulos doidcs/ Somos bem legal (bis)/ 

Temos cabelos duros somos Blach Pau7 Branco 

se voce soubesse o valor que o negro tem/ Tu 

tomava banho de piche ficava preto tambem/ Eu 

nao te ensino minha malandragem nem tao 

pouco minha filosofia/ Quem da luz a cego e 

bengala branca de Santa Luzia" (Paulinlio 

Camafeu) 

ILEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ant: CONFRONTO ENTRE PRATICAS E DISCURSOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A epigrafe que escolhemos para abrir este capitulo expressa bem o 

deslocamento provocado com a criacao do bloco lie Aiye, em termos do discurso 

sobre as relacoes raciais em Salvador. Trata-se da letra da musica de Paulinho 

Camafeu, carro chefe do bloco no seu primeiro ano de carnaval, otimo exemplo para 

demonstrar o grau de radicalidade e inversao de valores operada pelo lie Aiye. A letra 

da referida musica esta cheia de enunciados que procuram romper com uma certa 

visao de que os negros seriam inferiores, produzindo a imagem de um novo negro, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"um mundo negro que viemos mostrar pra voce ". 

Com efeito, pretendemos neste capitulo analisar a relacao entre as praticas e os 

discursos produzidos por essa entidade, atraves das acoes dos seus membros, debater 

as praticas de combate ao racismo do He Aiye e verificar a contribuicao dessa 

entidade no processo de construcao de identidade etnica-racial dos negros em 

Salvador. 

Como outra musica anuncia: o He Aiye se coloca como sendo "o lado da 

Africa''0", comparando-se esse bloco com as demais organizacoes que atuam no 

combate ao racismo em relacao aos negros em Salvador, incluindo ai o Movimento 

Negro Unificado (MNU); em ultima instancia e a busca do lado da Africa que tem no 

candomble seu ponto mais emblematico, a sua principal marca. Esse aspecto e 

ressaltado nos discursos dos membros dessa entidade. Um dos atuais diretores do He e 

40 Essa frase foi retirada do refrao da musica Populacao Magoada, que esta CD Canto negro do bloco 

He Aiye de autoria de De Neve e Genivaldo Evangelista 
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ex militante do MNU considera que a producao cultural do He Aiye constitui um dos 

aspectos que mais contribuiu na luta de combate ao racismo e para construcao de 

novas identidades etnicas dos negros em Salvador: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Me parece (pie a primeiro. contribuicao, a contribuicao mais 

aparenfe, a que mais ressalta, eade fazer uma cultura 

voltada para as raizes africanas. Por que seria isso? Pelo fato 

de que no nosso processo historico, se produzir, se fazer 

manifestacoes culturais voltadas para a tradicao africana 

sempre foi embutido de perseguigdo, desde a perseguigdo 

policial ate a do bo i cote da mi dia, do boicole das empresas, 

dos patrocinadores etc. etc.. Uma manifestacao cultural com 

base nesta tradicao jd e uma luta contra o racismo muito 

evidente, muito exp/icita. Agora, junto com essas 

manifestacoes culturais e evidente que nos lufamos contra o 

racismo na medida em que passamos informagoes verdadeiras 

sobre a hi si or i a da cultura africana, sobre a historia da 

contribuicao dos africanos para o processo civilizatorio 

brasileiro. Junto com essa cultura nos produzimos e fazemos 

uma educagao onde nos procuramos sensibilizar professores, 

alunos, o sistema de educagao da Bahia para a con/emplagao 

do Patrimdnio Cultural Africano, de forma que esse possa ser 

utilizado como material pedagogico e toda essa estrategia 

educativa, ela tenha tambem como intuito principal dar as 

pessoas, brasileiros e brasileiras, um sentimento de 

periencimenio, um sentimento de orgidho por ser descendente 

de africano e contribuir para o aumento da auto-eslima das 

pessoas, para que elas se sintam capazes e uteis a sociedade 

brasileira " (Jonatas Conccicao) 

Sem diivida que essa busca de identidade etnica-racial resulta em discursos e 

praticas que falam e se apoiam na ideia de resgate de uma raiz, de construcao de um 

elo imaginario entre a Africa e a Bahia, forjado no processo de combate ao racismo -

uma Africa reconstruida, adaptada ao contexto dos negros baianos. Africa que, assim 

como o candomble, se institui neste processo de resgate, criacao e recriacao, numa 

dinamica de inversao/invencao de materias de expressao e ate na propria invencao da 

tradicao.41 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A) Invencao de tradicao no sentido empregado por Hobsbawm. contudo, muitas praticas e discursos do 

lie se adequam ao conceito de pos-tradicionaL segundo qual a tradicao nao desaparece, mas modifica 

seu status, reiventando a tradicao, abrindo espaco para questionamento. incorporando-se a um processo 

complexo da sociedade contemporanea em que os sujeitos buscam conquistas e \isibilidade 

sociais(Giddensl994). uma vez que esse agir nao atua ncgando o resgate de elementos do passado e 

sim procura adequa-lo em certa medida as conungencias do contexto em que vivia os atores 

envohidos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Contudo essa busca do lado da Africa a que nos referimos, diz respeito a uma 

forma especifica de combate ao racismo, aquilo a que chamamos de processo de 

(des)construcao da identidade etnica em que politica e culrura se fundem na tessitura 

do ser negro. TaJvez a forma ideal de falar deste processo fosse .mais ao gosto da 

comunidade He, cantando, manifestando musicalidade, atraves da expressao corporal, 

veiculando uma nova mensagem e produzindo uma nova estetica, enfim, um modo ser 

lie Aiye que chega, inclusive, a anuncianzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "...Africa, a Jtossa honra sera la\ada
42

 ". 

Em que pese o alerta: "Nao percamos de vista que a musica sen-iu para os 

africanos como elemenfo para me/hor digerir o tempo de disposicao ao trabalho e 

para marcar o ritmo das tarefas" (Santos e Santa Rita. J999:03), ha alguns limites que 

nao nos permitem produzir este texto cantando, nos contentaremos, entao, em 

escrever e eventualmente trazer o falar e a voz dos testemunhos que compoem, por 

assim dizer, o coral negro He .Aiye. 

Por outro lado, pensar essa entidade como marco, do ponto de vista da 

construcao de identidades e de combate ao racismo em Salvador, implica em demarcar 

os deslocamentos produzidos em suas praticas. Neste sentido a nota do jomal 

comentando o primeiro ano de desfile do He e, no minimo curiosa. "Bloco racista, nota 

destoante" foi o titulo da materia do jornal A Tarde, que acusou o He de racista e de 

proporcionar um feio espetaculo: 

Conduzindo cartazes onde se Ham inscricoes tais como: ' 

Mundo Negro', 'Blach Power', 'Negro para Voce', etc. O 

bloco lie Aiye, apelidado de 'Bloco do Racismo' Alem da 

impropria exploracao do tema e da imitacao norte-

americana, revelarido uma enorme falta de imaginacao, uma 

vez que em nosso pais existe uma infwidade de motivos a 

serem explorados, os integrantes do lie Aiye - todos de cor-

cbegaram ate a gozacao dos brancos e das demais pessoas 

que os obser\'cr\>am no palanque oficial. Pela propria 

proibicao existenie no pais contra o racismo e de esperar que 

os integrantes do lie voltem de outra maneira no proximo ano. 

(A Tarde, 05 02 1915) 

O impacto causado pelo surgimento do He foi como uma nota destoante no 

carnaval de uma Bahia que se propagava como modelo de paraiso racial. A explicacao 

para o mal-estar do publico(nao todo o publico, mas uma parte), estava nas 

mensagens expostas nos cartazes, nas miisicas que denunciavam a situacao de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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 Trccho exlraido da musica Populacao Magoada de autoria de De Neve e Genivaldo Evangelista que 

esta no CD Canto Necro do He Aive. 



marginalidade em que viviam os negros; por isso a acao do He acabava de extrapolar 

os limites aceitaveis, ate entao, na compreensao dos temas afro-brasileiros, 

tumultuando assim a ordem estabelecida. 

Embora, exista um certo consenso de que a fundacao do He produziu um fone 

impacto em termos da producao de subjetividades e de construcao de um novo 

referenda] identitario para os negros em Salvador, esse aspecto precisa ser mais bem 

discutido. 

Podemos dizer que esse impacto das praticas do He sobre as subjetividades e 

identidades dos negros em Salvador pode ser facilmente percebido atraves dos 

registros existentes sobre e no bloco. Ainda que o impacto criado pelo He tenha a ver 

com o que chamamos de seu "lado da .Africa", sobretudo pelo cuidado que o mesmo 

tern com a tradicao e a sua historia, pode-se afirmar que suas praticas nao ficaram 

refens dos registros orais - mesmo que estes tenham sido preservados e reconhecidos 

na sua importancia -pois suas marcas tambem estao gravadas na producao dos 

noticiarios mais imponantes deste pais, chegando por vezes ate a alcancar os orgaos 

da imprensa intemacional. Confirmando quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Na sua trajetoria tornou um 

monumento irreverente dessa nossa historia " fi'almir.Armando e Lavis)
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Ate porque o proprio bloco tern um vasto acervo sobre a sua trajetoria, 

inclusive publicacoes de cadernos periodicos e muitos trabalhos de pesquisa 

interessantes, como a dissertafao de Maria do Carmo .Araujo: Festa e Resistencia 

Negra: O Carnaval no contexto dos blocos Afro He .Aiye e Olodum em Salvador, 

defendida no Mestrado de Sociologia da UFPB em 1996. A autora faz uma 

abordagem sobre o He e o Olodum a partir de um olhar teorico bem contemporaneo, 

sobretudo com rela9§o a forma de inserfao desses blocos afro na midia, demonstrando 

como os atores sociais negros desenvolveram estrategias eficazes na busca da 

afirmacao etnica e na construcao da visibilidade dos negros numa perspective 

positive. 

Entretanto, vale refor9ar que, nao obstante estarmos tratando de uma entidade 

com 27 anos de historia, herdeira de um passado de lutas que vem desde a escravidao 

dos homens negros no Brasil, vamos fugir da preocupacao exagerada em fazer uma 

retrospectiva da historia do movimento negro e, assim pensar suas praticas enquanto 

invencao no presente, buscando renunciar ao conforto das verdades terminais, nos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Etfraido da musicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lie para Somar do CD He Aiye 25 Anos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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deixando guiar pelo que podemos saber do nosso objeto. Neste sentido, portanto, a 

musica de Paulinho Camafeu, que escolhemos como epigrafe para abrir este capitulo 

nos ajuda bastanle na tarefa de responder a pergunta: que bloco e esse, o He .Aiye. 

Os enunciados da letra dessa musica procuram transmitir uma radicalidade e 

uma ousadia presentes no lie, cujo discurso objetiva construir a imagem do mundo 

negro almejado pelo bloco: o charme e o torn vindo da Liberdade, efetivamente 

destoante do que ate entao era visto como negritude. 

Era a maneira de afirmar o proprio poder negro, operado a partir de uma 

sabedoria. de uma luz. Dois so os nesros estariam ali para brilhar. Mostravam. 

contudo, que nao estavam dispostos a ensinar ao branco o brilho, o jeito de ser ali 

inaugurado, pois este seria especificidade do ser negro, como cantavam:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "quern da luz 

a cego e bengala brancade SamaLuzia". 

Embora ainda persista uma certa insistencia em atribuir ao He atitudes racistas, 

sobre as quais vamos nos ater mais detidamente no decorrer deste capitulo, hoje essa 

entidade goza de respaldo junto a imprensa. Haja vista que tres anos depois da 

fundacao do bloco, inclusive, o proprio jomal A Tarde faz uma materia procurando 

mostrar que o bloco nao era racista. Mas essa mudanca na forma de tratamento tern a 

ver com a atitude inaugurada pelo He que provocara um boom da negritude, 

proporcionando um 'tipo' de Carnaval 'diferente', exotico', 'vitrine turista', 'carnaval 

de negocio, influenciando tambem outros negros na formacao de outros blocos: 

"A partir da criaqao do He Aiye, em 1974 outros blocos e afoxes da nova 

geragao iriam surgir, como desdobramento do primeiro, entre os quais se 

destacariam o Badaue, o Olodum, o Muzenza e o Araketo, desenvolvendo 

caracteristicasproprias" (Morales, 1990:100). 

Mas a dimensao do deslocamento produzido pelo ato fundador do He 

extrapola, por assim dizer, os muros baianos. 0 trabalho do He vai influenciar o 

surgimento de outros blocos afro nao so na Bahia como em diversos Estados dentro e 

fora do Nordeste e em que pesem as dificuldades e as conquistas na luta contra o 

racismo, mais de vinte anos depois as lideranfas do bloco continuam denunciando o 

racismo. E o que mostra a reportagem: "Vovo do lie diz que a cidade mais racista do 

pais e Salvador " (Jornal Folha de Sao Paulo, 25/02/95). 

Das muitas caracteristicas singulares apresentadas pelo He Aiye, e 

fundamental destacar em primeiro lugar o fato deste bloco ter nascido dentro de um zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Candomble - o He Axe Jiiolu - na Liberdade, formado por um grupo de jovens 

amigos sob a lideran^a da matriarca Mae Hilda, que nao por coincidencia e mae de 

Vovo, arual presidenie do He Aiye: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) quando Mae Hilda estava prenha dele, ela jd era uma 

Jalorixd. Ele jd nasceu dentro dos fundamcnlos (...) Mas na 

hora de bolar um bloco na rua, como toda boa matriarca e do 

axe que as opinides rofaram com ela. Ela consultou e 

concordou com um bloco so de negao, coisa afro, da 

cultura,(...J para ela foi a gloria e ela deu as dicas lodas, do 

que agente devia, do que nao devia" (Arani Saniana). 

0 fato de ter surgido no Candomble, portanto. nos leva a entender as praticas 

do He, pois essa \inculacao vai explicar, em grande medida, a forma como o He pensa 

em contribuir na operacao de um modo de ser negro e ate - como seus membros 

reivindicam - um modo de ser baiano. dentro, e evidente, de uma rede de 

pertencimento, para a qual reservamos a narracao de Arani, cujo depoimento traca 

praticamente toda a etnografia a partir daquilo que vivenciou no bloco, 

estabelecendo, inclusive, a diferenca entre afoxe e bloco afro: 

"O He Aiye nasceu dentro de um terreiro de candomble, ele 

foge a grande maioria dos blocos afro da Bahia, e o que se 

diz por ai, pelo me nos os livros; alem disso, todo afoxe nasceu 

obrigatoriamenie dentro do terreiro de Candomble, mas o 

bloco afro nao tern essa perna, por que o que e um afoxe? Era 

forma de entretenimento que o pessoal do axe encontrou para 

se divertir no carnanal, certo? Outros dizem ate; e Candomble 

de rua. 0 povo de santo para ir para rua na semana de 

Ouaresma tern que fazer determinados rituais para poder sair 

e leva, claro, aqitilo que lhe acompanha na vida, os 

instrumentos, mas conta os cdnticos profanos, nao sagrados 

do fmidamento. Entao sai de pano braiico, nao sei o que, faz 

seus despachos, toma banho de foi ha. Isso e o povo do axe 

que faz isso. Mas o bloco afro que e uma vertente dos afoxes 

nao tern esse compromisso com o terreiro, so que o lie Aiye 

conscientemente tern esse compromisso, tern via Vovo e os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A A

 O termo que primitivamente significava danca e instrumento de musica e. por extensao, passou a 

designar a propria cerimonia religiosa dos negros.(Basude, 1978) A primeira referenda num 

documento historico aparece em um contexto de rebeliao quando em 1826 africanos Iigados ao levante 

do quilombo do Urubu se refugiaram numa "casa a que se chama candomble". 0 que mostra que a 

religiao e a festa funcionaram como elementos essenciais na rebeldia escrava( Reis& Silva, 1989), 

Contudo neste trabalho nos limitamos a operar a nocao de Candomble como um conjunto de praticas e 

crencas religiosas, cujos fundamentos foram recriados pelos negros na Bahia a partir de elementos 

sagrados e simbolicos oriundos da Africa (que na Bahia sao reealaborados, combinados a outros e 

incorporados) produzindo uma rica semiou'ca que trabalha o axe. a forca. as energias existentes entre 

dois mundos: um o mundo terrestre do cotidiano ( aie ). o outro. (orum)o mundo do alem. do alto, que 

equivale ao celeste do catolicismo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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demais que sao os filhos da casa, entao fica com o pe um 

pouco dentro do terreiro, certo? (Arani Sam ana) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Essa cita^ao nos traz informacoes importantes para definicao da natureza 

singular do Bloco He Aire, na medida em distingue a categoria de bloco afro e de 

afoxe. ate porque o He e considerado o primeiro bloco afro, o pioneiro, como e 

chamado. Todavia vale destacar que mesmo reconhecendo a importancia de entender 

a relacao do He com o candomble, para compreender as suas peculiaridades, nos 

limitaremos a abordar o candomble enquanto uma semiotica; neste sentido. 

continuamos com .Arani anunciando importantes elementos etnograficos e deixando 

de forma sintomatica emergir na sua narracao um discurso que busca mostrar as 

praticas do He como destinadas a construcao de uma comunidade etnica-racial em que 

as dicotomias vao se dissolvendo, nao so entre cultura e politica, como entre o de 

sagrado e profano: 

"Voce sabe que ate os amarrados da cabega tern um 

... _. significado. Tern um pano, a forma de amarrar o pano na 

cabega, que e de uma iniciante, de uma abia, e tern uma forma 

mais ou menos sofisticada, com a aba assim para cima com 

um biquinho, que e de uma Ialorixd. Entao tern uma 

hierarquia ate em amarrar. Entao, o que a gente faz com os 

amarrados da cabega? Entre o da Abia e o da Ialorixd nos 

recriamos, (...) transformamos em um novo estilo que nao e o 

sagrado, e oprofano, e o cania\>al" (Arani Santana) 

Arani narra as situacoes vividas pelo bloco sob diferentes angulos, 

personagens e tempos. Na verdade, para o nosso trabalho a fala de .Arani e 

interessante principalmente por demonstrar o limite de varias dicotomias, nao so entre 

a cultura e a politica, mas tantas outras, sobretudo a dicotomia entre o profano e o 

sagrado,
45 pois tal relacao esta na base da construcao dos elementos simbolicos 

inspirados no Candomble. De maneira que quando questionada sobre a relacao da 

producao cultural do bloco com os fundamentos do candomble, Arani responde: 

"Tern, tern relagao. De onde foi que a gente buscou essa 

criatividade? De onde foi que a gente buscou tudo isso? Veio 

do axe o ritmo, a batida do Ijexd vem de Id! A danga 

estilizada, two se danga com orixd para sanlo nenhum, mas a 

base do passo veio de Id, tudo veio de Id, e a forga dela 

tambem veio de Id. Entao Id tinha no grupo pessoas que eram 

do Candomble. E uma Ialorixd tern responsabilidade sobre o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ver neste senudo Bastide em seu estudo sobre religioes africanas no Brasil(1989) 



Oh (...) ou a cabega dosfilhos dela. So vai para a rua rolar 

cachaga, voce sabe que na semana sanfa - estou falando como 

uma candomblezeira mesmo - nao tern o Orixd, nem Inquince, 

nem Yodu na rua. Na rua tern o que? Nao ten? coisa boa! Tern 

Egu e tern Exit so/to ai. Entao ela tern que preparar todo 

mundo para ir a rua e nao dar confusao, ela nao quer ver os 

filhos dela apanhado, nem briga, nem facada. nem tiro. Entao 

prepara, e foi nessa linha que o He Aiye cresceu". (Arani 

Samana) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A originalidade e a radicalidade do He, no entanto, nao se restringe ao fato de 

ter nascido praticamente dentro do candomble; ha outro aspecto muito interessante -

ainda que extremamente entrelacado com tal radicalidade - que diz respeito as 

relafoes de poder estabelecidas dentro e fora da entidade. Nesse sentido Arani opera 

na sua fala uma construcao, chegando a estabelecer a semelhanca do bloco com as 

estruturas sociais das comunidades primitivas africanas, e coloca de forma bem 

evidente como a relacao do He com o Candomble o faz um bloco peculiar: 

'Entao, o He Aiye e atipico por que ele e um bloco afro, 

contudo, nasceu num terreiro de Candomble - voltou a quizila 

dos fundamentos. E tipo uma estrutura social da sociedade 

primitivas, no sentido dos primeiros africanos, que tern o 

mesmo tipo de estrutura de terreiro de Candomble, tern 

hierarquia, tern fundamento, tern tudo! Entao, eu acho que o 

He Aiye nunca vai em bar car mima hiper-modernizagao, numa 

(risos...), num grupo democrdlico onde existe eleigao direta de 

4 em 4 anos, nao existe isso. E consanguinidade, nao tern pra 

onde correr, e os mais chegados que sao os arranjos certo! 

Aqueles que sao mais chegados, que e lagos de parentesco, 

quer sejam consangumeos, ou parentesco por merecimentos, 

por sen'igos prestados, pela identificagao com o grupo. " 

(Arani Santana) -." 

De fato a estrutura do He realmente e peculiar, em parte pela influencia do 

Candomble, em parte pela estrutura administrativa hierarquica e politica, na qual se tern 

um presidente - Antonio Carlos dos Santos Vovo, que dirige a entidade desde a morte 

do primeiro presidente, Apolonio Souza de Jesus, mas que tern em Mae Hilda, desde a 

fundacao do bloco, a Matriarca; esta dispoe de um poder superior tanto no piano 

material como tambem na esfera espiritual. Em seguida vem os diretores e diretoras, 

cercados por um grupo de pessoas, cuja maioria trabalha remunerada. Ha ainda as que 

prestam servicos e se mantem por merecimento e/ou identificacao com o grupo, 

estabelecendo lacos de parentesco, lacos esses, como afirma Arani, que se dao nao so 

por consanguinidades como tambem por merecimento ou vinculacao com o grupo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Numa estrutura assim os lafos de solidariedade sao mais consolidados, 

sobretudo quando se trata de uma comunidade etnica-racial; contudo, nao concordamos 

com a designacao de primitiva, ate pela insercao desta entidade no mercado, pelas 

sinteses e as simbioses operadas por ela. Alem disso, os proprios membros da entidade 

se apropriam de um discurso que reivindica para o He a condi^ao de Quilombo 

contemporaneo. E o que fica entendido na fala do diretor Jonatas Conceicao ao 

entre\istar Vovo no Boletim informativo da entidade, O Mondo. de n. 17, onde a 

propria perguntaja se constitui numa afirmacao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nos falanios o ano passado invito sobre o He ser um quilombo 

contemporaneo, vitonoso. Neste micio de milenio, em 2UUJ, nos 

ja temos dados mais concrelos para afirmar isso, nao e?". 

Alem disso o presidente, nessa mesma entrevisla, comenta que 

as vitorias, as conquistas das parcerias, apoios e a turne que o 

He ird fazer pelo Brasil no ano de 2001, e resultado desse 

trabalho, que vai sensibilizar muitos parceiros:" outras 

ONG's, a comegar a pensar diferente, principalmenle, o seior 

privado deixar de ser racista primeiro e pensar como 

capitalista que tern que vender o produto dele e mostrar que a 

comunidade negra vende bem isso tambem, que a troca pode 

ser feita " (Vovo) 

Nada disso, contudo, nega a importancia desses sujeitos na luta contra o 

racismo, forjando um novo referencial identitario, criando novos modos de ser e 

estabelecendo novos marcos de solidariedade dentro de suas peculiaridades, que fazem 

do bloco He aiye uma entidade singular. Assim, devemos procurar entender o He na sua 

particularidades, de modo a captar melhor como ele esta entrelacado nesta rede de 

combate ao racismo sem, entretanto, dar uma resposta homogenea. Neste sentido, vale 

tentar compreender o discurso de Arani, no qual a mesma destaca um conjunto de 

questoes especificas, demonstrando sua importancia para a consolidacao do He e para o 

fortalecimento dos lacos de solidariedade no grupo; assim nao adianta querer comparar 

o He com os outros blocos, uma vez que ele soube preservar suas caracteristicas e se 

manter como uma resistencia: 

"...E estrutura de sociedade da epoca pre-colonial africana. 

Entao, o lie Aiye tern as suas peculiaridades, nao adianta 

entrar em discussao disso, daquilo, porque Vovo e ditador (....), 

- nao adianta! Ele nao entra nesse discurso hiper-

contempordneo, ele tern outra historia, outra trajetoria que nao 

se assemelha ao Olodum. 0 Olodum tern outra linha, Joao 

Jorge tern o objetivo dele Id para o grupo do Olodum, Joao 

Jorge saiu de Id tambem, e outra linha. Assim como o Muzenza 

tern outra linha! Entao. nao adianta fazer esse confronto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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por que cada um e um, ccrto? Cada um e um, tern a sua forma. 

Entao, a meu ver, o He Aiye - eu tenho uma serie de criticas 

porque estou id dentro, so crifico o que eu acredito, o que eu 

gosto - podia ir mais adianle, mas tenho essa consciencia 

historica de estrutura que nao adianta querer fazer isso ou 

aquilo, mas ele esta resistindo, e quern resistiu ate entao sem se 

descaracterizar, poderia fazer muilo mais sim! Mas nao faz 

muito mais, porque ainda nao se conchana com determinadas 

coisas para ele ler muito. Nos tambem temos as redeas seguras 

mesmo, na questao da religiosidade. na questao espiritual, do 

nao crescimenlo demais, do nao modernismo, demais, voce 

agora entende porque o modernismo nao e que negue, mas e 

que tern amarras e nao adianta discutir esta questao, a gente 

pode ate aprofundar adianle!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "(Arani Santana)(Gnfo nosso). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 testemunho de Arani acaba reforcando as questoes que colocamos anterior 

mente. Seu proprio depoimento, a despeito de querer atribuir ao He a condicao de 

herdeiro de uma estrutura da Africa pre-colonial, de maneira a justificar a manutencao 

dessa estrutura, expressa uma certa ambigtiidade ja que tece, pelo menos 

implicitamente, criticas a estrutura de poder. Contudo, vale destacar, nao e nosso 

objetivo definir aqui se o He e prirnitivo, moderno ou contemporaneo, entretanto, o 

termo prirnitivo tem que ser entendido enquanto uma producao discursiva a partir da 

qual os depoimentos sao forjados como resultado dos intertextos produzidos em 

determinadas formacoes discursivas nas quais os sujeitos mesmo sendo dissidentes, se 

apropriam das formulacoes de acordo com o grau de legitimidade que estas vao 

ganhando em determinados contextos e lugares onde se encontram. 

Nao podemos deixar de considerar que os membros do He na sua maioria, 

sobretudo a diretoria, fazem parte de um estrato social de classe media escolarizada, 

justificando, assim, determinadas capitulacSes no discurso, o uso de expressoes 

legitimadas por uma ciencia social darwinista, racista, de grande repercussao, que vai 

de Tylor a Gobineau
46, a exemplo de termos utilizados como prirnitivo, evolucao da 

raca etc. 

Todavia, e fato que nas praticas politicas dessa entidade se apresentam 

elementos de um patrimonialismo, na acepcao weberiana, pois embora o He seja uma 

entidade reconhecida como de utilidade piiblica - como tudo que deveria ser publico no 

Esses autores procura\am colocar as diferencas etnicas e culturais numa perspecii\a antropologicp-

e\'olucionista que nao ve nelas mais do que fases diversas de um mesmo processo de transformacao 

capitaneado pela civilizacao ocidental, ou seja, fases de verdade (Sodr6.1983> zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Brasil, conforme Raimundo Faoro em os Donos do Poder - nao tern uma tradicao de 

funcionar como tal, por nao haver uma separacao entre o que e publico e o que e 

privado ou familiar. 

Alem disso o poder, como diz Foucault. nao se apresenta so no Estado, mas 

nas suas micro esferas; e o que se pode em alguma medida, observar nas relacoes de 

poder que se apresentam nesta entidade, as quais, entretanto, devem ser entendidas, 

evidentemente, considerando as especificidade das condicoes desses negros e, 

sobretudo, a influencia religiosa do candomble, o qual conseguiu preservar uma especie 

de Matriarcado. 

Isso, entretanto, reforca a importancia da entidade na promocao da mudanca de 

atitude da sociedade em relacao aos negros e que a ligacao com os fundamentos do 

candomble, principalmente, foi fundamental para criar um sentimento de pertenca sem 

o qual seria dificil aglutinar os negros tao discriminados em Salvador: "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mas o trabalho 

do lie foi fundamental nessa mudanca de atitude do branco em relagao a gente (...) 

iodo mundo assume que e contra o racismo, mas quern vai pra rua realmente denunciar 

isso, somos nos do He Aiye, e quern esta sempre brigando, batendo de frente contra 

esse tipo de coisa. " (Vovo) 

Evidentemente que o De nao e unico nesta luta, ele faz parte de uma rede de 

combate ao racismo na qual estao entrelacados nao so o He e o MNU, mas um conjunto 

de entidades, inclusive entidades religiosas ligadas ao candomble, concebidas aqui, 

tambem, como movimento negro. Contudo, essa construcao identitaria, alem de 

contribuir na luta de combate ao racismo, projeta a imagem do De como sendo um 

bloco que expressa um sentimento de pertencimento bem dissidente em relacao aos 

padroes culturais politicos ocidentais, reforcando a a<?ao desse grupo na busca daquilo a 

que chamamos de "o lado da -Africa", e ainda ressalta a singularidade do He em relaclo 

aos demais blocos afro. 

Araujo, por exemplo, coloca que enquanto o Olodum procurou sua vitalidade 

nao apenas na ligacao com a comunidade de origem e nos valores da negritude, se 

distanciando da ideia de que bloco afro e so para negro, aceitando assim a participacao 

irrestrita dos nao negros e se inserindo com mais facilidade no mercado; o He , optou 

por preservar o padrao de bloco so de negros, atitude considerada pela a autora como 

uma manifestacao de radicalidade (Araujo, 1996:132) 

Apesar de o Olodum ter inicialmente encontrado mais facilidade de inserfao, 

principalmente no mercado, atualmente passa por serias dificuldades - a exemplo da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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liminar impetrada pelo Escritorio Central de Arrecadacao e Distribuicao, ECAD, orgao 

responsavel pelo recolhimento de direitos autorais que, atraves desta medida judicial, 

tentou impedir a saida do bloco, acusando a entidade de um debito acumulado durante 

varios anos
47 (A Tarde, 23/02/2001). Ja o He, nesses vinte e sete anos, tern feito um 

percurso diverso, dando sinais de que cada dia esta mais inserido no mercado; se no 

carnaval de 2000 ja havia fechado um contrato de patrocinio com a rede Pao de Acucar, 

no valor de 500.000 reais, no ano seguinte ele conseguiu ampliar muito seus negocios: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A gente vinha batalhando ha bastante tempo, recusando este 

tempo lodo algiimas propostas indecentes que vinham, 

prcpcstas de patrocinio c de parccria, ate co::scg;;:r:?;os baler o 

martelo na hora certa. E o projeto da turne por todo o Brasil, 

vamos ter oporlunidade de nos mostrar para lodo o Brasil, sem 

precisar sair com a cuia na mao, sem depender do apoio 

governamental ou de politicos, nada disso, ne? Entao, a 

construcao da sede e muito interessante. Um bloco so de negios 

conseguir aprovar no mesmo ano uns prqjetos no valor de sete 

milhoes de reais, esses que nos conseginmos. E ter parceiros ao 

nivel de BNDES, Petrobrds, Banco Ford, Furnas - Eletrobrds, 

% alem do nosso parceiro anterior, que o Grupo Pao de Agucar, 

que foi o primeiro a efetivamente acreditar na gente, entao isso 

vai abrindo um leque muito grande para as outras entidades. 

(Vovo, boletim Informativo do Bloco He aiye, O Mondo, 02/2001) 

Evidentemente, nao se pode julgar a forma como sao administradas as 

entidades, se uma e melhor que a outra, pois cada uma tern sua especificidade e se 

articula no contexto economico e politico da Bahia de maneiras diferentes. Por outro 

lado, e fato que o De tern crescido de maneira consideravel na midia nesses ultimos 

anos, a ponto de ter assinado um contrato para que sua banda, a Banda Aiye, puxasse o 

bloco de trio Traz a Massa no circuito do Campo Grande no domingo, dia 25 de 

fevereiro de 2001. Essa atitude tao comentada gerou tantas criticas quanto elogios, mas 

acabou refor^ando a ideia de que o bloco nao e tao hermetico assim, principalmente em 

se tratando do mercado, ate porque a partir desse contrato o lie estaria em cima do trio 

com seus dois vocalistas , doze percussionistas, um regente, e quatro dancarinas. Como 

disse o boletim Informativo Mondo, niimero 17: "E uma oporlunidade dos que nao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A

' A iminencia de execucao dessa liminar causou uma comocao e um constrangimento enorme a todos 

que direta e indiretamente estavam envobidos com o Olodum e so na vespera da saida do bloco que de 

fato foi contornada a situacao, mesmo assim o advogado da ECAD, Samuel Fahel, dhtilgou em jornal 

que a dfvida do Olodum vem se acumulando desde 1995 e que o bloco nao pagou previamente pelas 

apresentacdes que faria durante o carnaval. Segundo esse advogado o Olodum e o maior devedor do 

Estado.(A Tarde. 23/02/2001) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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saem no He, acompanharem um bloco puxado pelos mesmos musicos do afro-

pioneiro". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Por isso, e necessario uma certa acuidade para se falar da radicalidade no 

discurso do bloco, pois o He quanto ao mercado nao constitui uma dissidencia, muito 

pelo contrario, em que pese sua â ao pretenda combater o racismo respeitando alguns 

fundamentos do bloco, a sua estetica, o lado africano. Veja como o atual presidente da 

entidade, ao comentar sobre suas viagens para o exterior, entende a importancia disso, 

no sentido de preservar as raizes, inclusive fazendo uma critica aos negros norte-

americanos. embora reconheca os seus avancos em termos de cidadania. 

"O mais imporlanle foi conhecer a Africa , o conlaio com os 

africanos. Foi muito bom ir para os Estados Unidos, sobretudo 

o convivio com os negros americanos foi inleressanie. Duas 

coisas bem diferenles; voce ir ver a Africa, coisa bem proximo 

da Bahia, sen dia a dia, depois voce ver os E. U. A., a 

tecnologia, o avanqo do negro.. Mas, por outro lado, afasiado 

do lado espiritual, que acho o negro americano mais frdgil e o 

negro aqui na Bahia e mais forte, porque conseguimos 

presen>ar a religiao, maior emocao e nos dd forca. Quando fin 

em 83 em Angola... e dificil explicar, vol tar a terra , a Africa 

mae - nao imaginava de um dia voltar Id, meio complicado de 

entender, ter mais acesso as coisas que o negro africano, muita 

alegria muita tristeza tambem . A situagao da Africa, uma terra 

tao rica e com tanta pobreza. Muito parecido com o Brasil. A 

maioria dos negros e muito pobre e isso faz a gente ter mais 

vontade de lutar e mostrar a capacidade que o negro tern." 

(Antonio Carlos dos Santos Vovo) 

Todavia, esse depoimento de Vovo expressa a existencia de um sentimento de 

pertecimento proveniente de uma identidade construida, por assim dizer, com um pe na 

Africa, sobretudo forjando uma Africa inventada ou reinventada que atualmente quase 

nao existe (o exemplo mais paradoxal e a situacao de Angola), mas persiste enquanto 

representacao dos afro-baianos. 

Na verdade, os marcos identitarios construidos pela a9ao do He, ate mesmo o 

apelo africano, estao imbricados na sua vinculacao com o Candomble, o que sem 

duvida faz a diferenca, pois essa manifestafao nao e so religiosa, no sentido restrito, 

mas e, sobretudo, a fonte de construcao de toda uma cosmogonia do ser negro, a 

despeito do que ja colocamos anteriormente, constituindo uma rica semiotica: para os 

negros ela representa nao so uma resistencia aos padroes culturais do outro, mas uma 

antologia, um arquivo de referencias identitarias, um lugar enquanto ser, que por si so 

ja funciona como pratica de combate ao racismo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O candomble, portanto, funciona como fonte principal na producao de 

simbolos identitarios, refletidos nos discursos e praticas operados pelo He, 

fundamentals para construcao de um referencial positivo sobre o negro: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Foi em 88, tara ali no Campo Grande, ainda lava no bloco 

do men bairro, em Caslelo Bianco, ai o He entrou, fiquei 

olhando o lie passar, tana Undo! Ale com o lema do Senegal, 

lodo mundo da minha cor, cantando e dancando, os tambores 

muito fortes, o He tma Undo, ai pensei assim: paro o ano vou 

descer no He. Passou ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA carnaval, procurei saber onde se 

inscrevia, me indicaram que era no Curuzu, fin, goslei da 

galera e fiquei" (MarivaJdo Paim apud Araujo. 1996:87). 

Como vemos, o lie -Aiye, embora tenha surgido como entidade carnavalesca, 

estende seu raio de acao com projetos que informam, discutem e procuram 

transformar a condicao dos negros. Um dos exemplos maiores dessa empreitada e a 

Escola Mae Hilda, na qual o conteudo de primeiro grau e transmitido sem desvincula-

lo da discussao historico - cultural das questoes etnicas. 

Sao, portanto, diversas atividades nos campos pedagogico, poh'tico, e cultural, 

desenvolvidas no decorfer do ano, que passam a fazer parte da vida e do calendario da 

cidade, como e o caso da Noite da Beleza Negra. 

" A gente nao quer sair no jomal apenas como negros que 

sabem fazer o carnaval. A gente sabe isso e muitas coisas 

tambem. O que nos interessa e o trabalho que a gente faz o 

ano inteiro, na comunidade, na escola mae Hilda e isso a 

midia nao di\ntlga, mas quando chega perto do cania\>al, a 

sede do He nao cabe de correspondente estrangeiro e, sem 

fazer nenhum alarde, a gente enche o bairro da Liberdade 

para o povo assistir a saida do bloco no sdbado de carna\>al" 

(Antonio Carlos do Santos Vovo) 

Todavia, as liderancas dos blocos afro, ja inseridas numa rede mais ampla de 

producao cultural, tambem direcionavam as atividades no sentido de 'vender o talento 

e saber cobrar e lucrar. 

"Organizaram seus proprios negocios geradores de trabalho 

e renda, como butiques do He Aiye, e do Olodum, a editor a e 

Fdbrica de carnaval, tambem do Olodum as pecas vendidas 

na boutique sao de fabricagao propria, desde a concepgao 

artistica ao produto final. " (Araujo. 1996:100) 

Isso nao implica, como defendem alguns criticos, a exemplo de Morales que a 

atitude do lie acaba sendo neutralizada pela industria cultural. Afinal, tal abordagem 

termina por tomar essa entidade como manipulada, de maneira simplista, como se os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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atores envolvidos no processo fossem passivos, do que discordamos, pois, ao nosso 

ver, eles sao coniventes em funcao de uma troca com o mercado cultural, de satisfazer 

seus objetivos e de afirmar a politica cultural dos negros. 

Ha quern defenda, no que concordamos, tratar-se de uma atitude, cujos atores 

reconhecem que"ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA canimal representou, e ainda represenla, a 'chave 'para abrir as 

portas para os negros em Salvador. Existe uma certa amargura nesta constatacao, 

mas ao mesmo tempo, uma especie de propdsito de, ao admitir-se islo, transformd-lo 

em estandarte"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Araujo, 1996: 111). 

Um outro aspecto importante que diz respeito a necessidade dos negros 

de romper com as barreiras que os excluem de alguns espacos, sobretudo da imprensa 

e, neste sentido, e preciso furar os cercos e botar a cara preta na midia; como diz um 

dos atuais diretores do He, ha uma necessidade, por assim dizer, de arrombar a porta: 

"Ouanto ao carnaval, e evidente que ele e a grande vitrine, e 

a janela para o mundo das noticias, para o mundo do dinheiro 

que vem dos shows, dos discos, e evidente. E evidente tambem 

que e no carnaval que o negro torna-se mais visivel. A 

sociedade branca, se tern um momento que ela gosta de ver o 

negro e nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'carnaval Entao eles tiveram que abrir as portas 

para nossa producao. Quer dizer, e aquele momento de 

escape que nos temos de nos apresentar, de ser noticia, de 

representarmos tantos papeis que fizemos e fazemos neste 

pais. Entao, o carnaval tambem mostra o conflito racial no 

Brasil. ... Mas e preciso entender mais do processo cultural 

brasileiro, baiano, do racismo que ainda existe nos meios de 

comunicacao e nos meios de producao cultural... O He se 

lornou um bloco de resistencia, mas nos vamos ter que furar, 

que aparecer na midia, com essa cara preta que o bloco 

sempre teve e terd, ate nos termos nossos proprios meios de 

comunicacao tecnoldgicos." (Jonatas Conceicao) 

Contudo, nao compartilhamos com a ideia de que exista por parte dos 

membros dessa entidade, sobretudo da diretoria, uma amargura ao constatar o lucro 

que suas atividades proporcionam a industria cultural ou a qualquer outra instancia 

que agencia o carnaval. Concebe-los assim nao passaria de uma atitude romantica; 

pois, vale reforcar que eles nao sao passivos neste processo, uma vez que tem nocao 

de que estao inseridos num sistema economicb. Um exemplo disso foi a fala de Vovo 

em uma citacao feita por nos neste trabalho, ao defender que os capitalistas precisarn 

deixar de serem racistas e pensar como capitalistas, pois os negros sao bons de vender 

produtos e e preciso fazer essa troca. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Alem disso, o fato de conceber que as praticas e os discursos do lie Aiye 

contribuem para a producao de subjetividades dissidentes nao implica que elas 

estejam impedidas de se aliarem ou alinharem, a depender das circunstancias, com o 

capital; muito pelo contrario, sao processos de producao de subjetividades em que os 

sujeitos tambem sao assujeitados e os dissidentes tambem sao capturados pela ordem 

encodificadora, alem do que o capitalismo e uma fabrica de subjetividadeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Gu a t t a r i & 

Rolnik, 1996) e a negritude neste processo acaba se tomando mercadoria. De maneira 

que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Sao 'convenientes' as coisas que, aproximando-se uma das zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f i ' / yc-  f zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA •-"»•»•» <-/» t^izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7 --» *• / >  f j ^/ ~* y f s^ s\  M i  _  « • » T r* ^ O I V / ^ P c» > r - f t ' * - * *  7 i / y c* 

U i i / /  U j ,  »  Li t i  wft~  | (A-£«S / / *>C cu <  u u j , J I I U J y / c i / i y w i ^  

misturam, a extremidade de uma desigiia o comeqo da 

outra. Desse modo, comunica-se o movimento, comunicam-se 

as influencias e as paixoes e tambem as propriedades. De 

sorte que, nessa articulagoes das coisas, aparece uma 

semelhanga do lugar, do local onde a natureza colocou as 

duas coisas, similitude pois, de propriedades" 

(Foucault. 1992:34) 

Nao se pode deixar de. considerar, portanto, as possibilidades de 

agenciamentos multiplos, as diferentes estrategias que as liderancas precisam utilizar 

nesse processo de construcao de subjetividades, nem sempre passando por conflitos; 

sao tambem arranjos, negociapoes, simulacoes, para usar uma expressao de Sodre
48, 

sao as tretas, estratagemas, astucias adotadas pelos descendentes de escravos na 

Bahia, que segundo esse autor podem ser concebidas da seguinte forma: 

"Na Bahia, os descendentes de escra\>os, mestres de 

terreiros, ainda hoje comenlam: 'O bronco faz a letra, o 

negro faz a treta'. Treta significa estratagema, astucia ou 

habilidade na luta. Significa para o negro brasileiro atuar nos 

intersticios das relagoes sociais de um modo proprio ( 

ritualism) e oposio nao a tecnica da escrita, mas d ordem 

humana por ela representada ate agora. A treta ( outro nome 

dado para jeito, que na sociedade brasileira e uma esquiva a 

rigidez das lei e do regulamentos), faz parte da ordem das 

aparencias, e um jogo dos menos fortes. Mas nao e um jogo 

infeliz, que incite a depressao ou a passividade. E algo que 

surge da atividade e da alegria de jogar com o singular, com 

o instante- oKairos". (Sodre, 1983; 168) 

Dentre essas estrategias, vale destacar, nesse processo de produpao de 

subjetividade, a forma como os negros no De recorrem ao corpo. E curiosa e chega a 
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ser sintomatico a existencia no movimento por parte do He de utilizacao ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ a lor iza9ao 

corporal, reforcando a proposipao segundo a qual a especificidade daquilo que Sodre, 

1983, chama de 'cultura negra', e que e transmitida nos textos Yorumbas, tern mais a 

ver com a cultura do corpo. Diferente, segundo esse autor, da cultura ocidental, pois o 

corpo para os negros nao e objeto regido por padroes impostos por modismo, e antes 

depositario de saber e poder. .•Mem disso os negros rompem com a visao crista, 

segundo a qual 0  corpo e lugar do pecado e 0  peso da alma. 

Ha uma recorrencia na apropriapao do termo rapa, invertendo o sentido que 

este tinha no discurso eugenista de Nina Rodrigues sobre os negros. O termo e 

adotado nas musicas com o duplo sentido potencia/erotismo, uma vez que o corpo nao 

esta sendo construido por modelos midiaticos, mas por signos negros que funcionam 

como suporte de um saber. 0 corpo, assim, resignificado, passa a ser um depositario 

de saber e poder 

Ha, portanto, uma inversao: se na experiencia da diaspora negra o corpo passa 

a ser discrirninado e rejeitado, isso fortalece a necessidade dos negros de trabalhar a 

corporalidade para a sua afirmacao etnico-racial, pois e uma forma de demonstrar que 

a sua sanidade se inscreve no corpo. E o que reforca Araujo:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Se, na experiencia da 

diaspora negra, esse corpo passa a ser discrirninado e rejeitado, debilita-se o seu 

portador. E compreenshel entao, a luta empreendida pelas liderancas negras, para 

sua afirmacao, a partir da sua corporalidade. " (Araujo, 1996:92) 

Entao, ha uma resignificacao do termo raca, anunciando as belezas do negro e 

da negra; isso pode ser percebido nas musicas: 

"E que eu sou negro dotadof Sou negro dotado do lie Aiye/ 

Sou do Curuzu venha me ver sim mae/ No lie Aiye/ e que o 

mundo hoje esta evolucionado
1

 E o lie Aiye mamae/ Traz de 

volta para o cendrio negro nao so o negro disperso nao/ 

Somos negros dotados do lie/ Vem do Curuzu, Liberdade 

Aiye/ Invadindo a cidade negra
/

 O negro simpatiza com a 

negra/ Negro e pura beleza/ Raqa negra He Aiye/ O negro 

simpatiza com a negra/ Negro e pura firmeza'' / Raqa negra 

He Aiye' Pega na minha mao You mostrar o swing lie' You 

mostrar a beleza Aiye/ e as nossas danqas' Seu corpo tern 

gingado e balanqa/ Negra de tranqa/ Que me faz delirar/ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 8

Muniz Sodre em a AVerdade Seduzida: por um conceito de cultura no Brasil.. 2"edicao, Rio de 

Janeiro, ed. Francisco Alves:1988. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

75 



Deusa do Ebano Seu corpo negro' Seu corpo negra Seu 

corpo negro do He Aiye'"
49 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Essa resignificacao do termo raca se da em meio a esse processo de 

reafricanizacao que contamina e aglutina os negros, a mensagem, a festa e o jogo de 

cintura ao mesmo tempo politico e cultural.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A reafricanizacao e tambem a valorizacao 

da sabedoria dos seus ancestrais que faz do He uma comunidade de sentido e que 

produz um orgulho criador de um outro negro, um negro lindo, um negro forte: "hoje 

proeminente sua cultura / lapidado ao canto sideral e oriundo da forca e 

formosura Dessa raca viril colossal. " 

E esse orgulho da race que produz lapos de pertecimento, os quais se dao em 

funcao de um deslocamento, no sentido de produzir uma nova cultura, operando uma 

valorizacao curiosa, porque a expressao corporal, o saber e o misterio se fundem na 

construcao de um modo de ser. Ha producao de uma determinada potencia/ erotismo,a 

qual simultaneamente seduz e funciona como afirmacao de um orgulho, de uma 

identidade capaz de agenciar o seu isolamento por parte do poder publico e da 

sociedade no seu contorno racista, ou seja, no seu cordao racial de exclusao. " " 

Entre praticas e discursos o De Aiye caminha construindo modos de ser numa 

rede de combate ao racismo, produzindo uma nova realidade imagetico-discursiva e 

escrevendo uma nova historia sobre o negro. Uma historia etnotextual tecida por 

muitas maos, produzindo novas configuracoes politico-culturais e assim criandp 

novos herois: "Num canto eirvolvente/ Vao meus sentimentos, levar a trisleza/ num 

ego expresso vejo o He Aiye/ Simbolo da raca negra/ revolta dos Buzios / historia 

passada/ Deixaram mdgoa em Salvador/ E o povo baianense/ Leu o boletim dos 

revoluciondrios...." (Reizinho/
1 

O lie Aiye opera, portanto, um discurso fundador eficiente que nao se encerra 

em si mesmo, pois vem acompanhado de um conjunto de praticas que sustenta essa 

producao discursiva. Trata-se de um conjunto de atitudes que correspondent as 

estrategias de combate ao racismo e a afirmacao de uma identidade, a partir das quais 

se da a producao de um mundo negro e se edifica, principalmente, saber. Destarte, o 

4 9

 Musica Cenario negro na simpaua do De de composicao de Amiltonegra Fulo e Genivaldo 

E\-angelista do CD Canto Negro DezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aiye. 
5 0

 7recho extraido da letra da musica Canto Sideral do CD canto negro do De de autoria de Julinho e 

Eloi. 
5 1

 7recho extraido da letra da musica A Esperanca de um Povo do CD Canto negro do De de autoria de 

Reizinho zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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He corre atras nao so do conhecimento produzido, mas tambem daquele a se produzir. 

Neste sentido recorre-se a tradi?ao, pesquisa-se a historia do negro, vai-se a Africa, 

publicam-se cadernos com os temas do carnaval do bloco e di\ulga as musicas no 

espaco do ensaio. 

Ha, portanto, todo um conjunto de praticas que desconstroi e constroi 

identidades dentre as quais vale destacar a criacao dos temas do bloco para o carnaval, 

pois a partir deste recorte se define o que se vai estudar e e em funcao disso que se 

procura resgatar uma .Africa ""Negra"' positiva e o passado dos seus ancestrais, seja 

africano, seja afro-brasileiro. O resultado e a producao de um conhecimento sobre a 

condicao social, politica e cultural do negro e que faz do He uma comunidade nao 

somente etnica, como tambem uma comunidade de sentido, capaz de instaurar atraves 

das mensagens veiculadas principalmente nas letras das musicas que concorrem nos 

festivais do bloco, outras verdades sobre racismo e negritude. Como diz a musica, " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A van fas tua barca nas dguas'Nagao lie/Nao ha que temeres subir/ As ladeiras desse 

mar/Avancas tua barca nas dguas/ Nagao lie/ Teu mar de verdades idpodes na\^egar 

(Gilson Nascimento)
52

 (Grifo nosso)-. - - • -

Isso coloca o He numa posicao duplamente privilegiada, criando realidade e 

saber, fazendo, pois, deste bloco que se reivindica como mundo negro, o lugar de 

verdade e lugar de emancipacao, lugar que, segundo o movimento negro nao foi 

alcancado com a decretacao da lei Aurea em 13 de maio de 1888. 

Com efeito, o discurso que constroi identidades nao pode ser pensadp 

separadamente da luta de combate ao racismo sofrido pelos negros em Salvador e no 

Brasil como um todo, batalha da qual o He enquanto grupo nao abre mao. Nao e 

apenas defensor intransigente dessa luta, mas tambem, e isso e consenso entre os 

entrevistados desta pesquisa, do desmascaramento do mito da democracia racial em 

Salvador. 

"Merece atengao destacar que a mobilizagao desencadeada 

pelas entidades afro troiixe a superficie a problemdtica racial, 

que parecia indiferente ou inexistente para a imprensa. Assim, 

a narrativa-mestra sobre a miscigenagao e do mito da 

convivencia e simpatia entre as ragas volta a ser tratada, com 

a diferenga, no entanto, de que agora os negros estao 

produzindo informagoes sobre si, nao apenas receptores e 

objefo de esfudo"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Araujo, 1996:140) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5

"Trecho extraido da letra da musica Aos Desenove Remos do CD Canto negro do He, autoria de 

Gilson Nascimento • 
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Essa citacao nao apenas reforca a importancia das entidades afro na 

mobilizacao etnica, sobretudo o He, como colabora no sentido de afirmar aquilo que 

defendemos: essa entidade atua tambem como comunidade produtora de saber. 

Mas para combater o racismo sofrido pelos negros, o He utiliza-se de um 

conjunto de estrategias, um modo de ser politico e cultural proprio desta entidade. 

Nao basta denunciar o racismo, e preciso criar novos valores, atuar no cotidiano, fazer 

da cultura uma politica e por a servico da politica uma nova cultura. E preciso 

conquistar a visibilidade nao so do racismo, mas de um negro positivo e bonito, por 

assim dizer, um negro que da certo socialmente por seu proprio esforco, mesmo 

estando, na maioria das vezes, excluido. Isso implica na necessidade de produzir uma 

outra dizibilidade e uma outra visibilidade dos negros, que instaure uma nova 

configuracao cultural, onde novas subjetividades sejam produzidas. E preciso criar um 

clima de comunicacao, uma sedupao que se nao e facil construir, mais dificil ainda e 

traduzir, talvez so mesmo as musicas e o proprio jeito de ser e sentir De seja capaz de 

expressar a embcao e o significado de ser negro De. 

Arani fala que o sentir De e pouco explicavel, tern a ver com a paixao, uma 

paixao parecida com aquela que so se ve nas Escolas de Sambas do Rio. Entretanto, e 

dificil mensurar esses sentimentos, contudo a quadra de ensaios e os outros espacos de 

festa que o De produz se constituem em territorios "negros,"em lugares onde ser negro 

e valorizado, onde os lacos de pertecimento e identificacao com o grupo traz conforto 

e prazer, atrai e aglutina. 

Assim, a formacao, a informacao, enfim, todo o trabalho de constru?ao de uma 

opiniao favoravel ao De e produzido em diferentes espacos, mas principalmente nos 

ensaios do bloco que, ate recentemente, se davam no Forte Santo Antonio, localizado 

no Centro FCstorico, no Largo do Santo Antonio alem do Carmo. Atualmente os 

ensaios estao sendo realizados no Curuzu, bairro Liberdade, em frente ao espaco onde 

esta sendo construido o Centro Cultural De Aiye, futura sede do bloco. 

E no ensaio, o espaco principal de divulgacao das mensagens produzidas por 

esse bloco, atraves dos compositores, que tern na batida Ijexa da banda De o ritmo, o 

conforto e o apelo estetico das musicas. Segundo VovozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "era para se aprender por 

repeticao mesmo jd que escola oficial nao falwa do nosso passado, da nossa genie.'''' 

O De Aiye, afro-pioneiro, como e chamado, junto com outras entidades 

conseguiu o que Caetano chamou de boom da negritude. Foram muitas conquistas e, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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por mais que tenha sido dificil no comeco, como diz Vovo, o reconhecimento, ainda 

que com muito pesar veio, por parte da midia, ou por parte de parceiros de outros 

segmentos. Muitos espacos foram abertos, como programas na TV, nos radios, 

proposta de interpretes para cantar as musicas do bloco, enfim, muita gente famosa 

apadrinhou o grupo. 

Ha, portanto, por parte do bloco He Aiye a criacao de um ethos, cujo espirito 

opera um movimento com sentidos e nao sentidos que devem ser compreendidos 

dentro de um contexto, considerando as suas devidas nuancas, onde o He nao so 

influencia como e influenciado dentro de determinadas configuracoes culturais Neste 

sentido, o He sera influenciado, por exemplo, pelo fenomeno da contracultura, 

principalmente, de movimentos como a tropicalia, atraves de Gil e Caetano; inclusive, 

este ultimo vai se inspirar no He -Aiye para compor a letra da musica Beleza Pura. 

Mas, mesmo diante das encruzilhadas, das dificuldades, das circunstancias 

que se tern colocado, da necessidade de muita astucia para sobreviver nas condicoes 

de discrirninado, o He continua firme com sua ideia de ser um bloco formado so de 

negros.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "E quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ninguim acredita\>a que fosse dor certo uma coisa feita por negao da 

Liberdade " (Vovo). 

Tudo isso faz do De um marco. Segundo uma das suas atuais diretoras, ser De 

e antes de tudo ser negro; entretanto, o rigor de so aceitar negros bem retintos, por 

assim dizer, "mal-assombrados," acabou por ser flexibilizada: 

"Eiitao, o He Aiye pra mim e um marco! Entao o He Aiye 

forgou, fez com que a Bahia, eu digo logo assim, a Bahia.se 

enxergasse como fiagao negro-mestiga que e. Ela e negra 

mesmo! Entao ser He Aiye e ser negro, antes de tudo! No 

sentido mais profundo da pala\ra. E ter orgulho disso, porque 

ate hoje eu conhego pessoas negras que nao tern coragem de 

colocar um turbante na cabega, um pano na cabega, eu 

conhego pessoas negras no nosso mitie que acham que 

assentam nos outros, mas nao assenta nelas! O que e 

isso?Porque acham que vestir aquela roupa muito colorida 

nao fica muito bem na suapele. O que e isso? Entao, pra mim, 

todo mundo que esta ali dentro do He Aiye e negro. Portanto 

ser negro e ser He Aiye, tambem. Tanlo faz dentro da corda, 

ser He Aiye ou ate mesmo fora da corda.'''' (Arani Santana) 

O De Aiye cria novos valores. A saida do bloco e um ritual rico em semiotica. 

Seus eventos passam a fazer parte do calendario da cidade, como a Noite da Beleza 

Negra quando se escolhe a Deusa do Ebano.O De, com seu perfil azeviche, se constroi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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como a cor da cidade e da baianidade que passa se confundir com negritude; negritude 

que se confunde com o ser He. Ele se coloca como simbolo da negritude e a forpa da 

raca. 

Com efeito, praticas e discursos se articulam na construcao do que chamam de 

um mundo negro nao separado do mundo branco, trata-se de um processo de 

desterritorializacao e reterritoritorializacao da negritude; de um agenciamento em uma 

sociedade racista excludente, cujas bases da alteridade nao deixa espaco para as 

diferencas numa perpectiva multicultural. 

O interessante e que esse mundo negro anunciado pelo He corresponde a um 

territorio de resgate de um passado, com os olhos no presente e esperando o futuro; 

por isso ha uma preocupacao recorrente com a educacao. Essa preocupacao, de fato, 

deve ser destacada, pois a importancia da educacao nao se resume a Escola Mae 

Hilda. Recentemente o He iniciou um outro projeto de educacao de criancas voltada 

para a area musical, inclusive preparando os meninos para a confeccao de 

instrumentos musicais, portanto, essa entidade tem vivido outras experiencias e 

parcerias, extrapolando as atividades que sao especificas do carnaval. E o que 

demonstra a citacao a seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"De fato, nao so sao pouco conhecidas e divulgadas as 

experiencias educativas do grupo cultural Olodum, como 

tambem do He Aiye. Este grupo, inclusive, alem das atividades 

da Escola de Mae Hilda, trabalha na formacdo das criangas e 

jovens, em convenio com o projeto Axe( Programa Educativo 

de Menino e Menina de Rua) e implantou o Projeto de 

extensao Pedagogica, ao qual compete a responsabilidade de 

elaboragao dos Cadernos de Educagao e atender a formagao 

professional dos professores, diretores, funciondrios e alunas, 

na dimensdo de pluralidade etnico-cultural. Este projeto 

realiza-se em parceria com a Fundagdo Emilio Odebrecht-

FEO; UNICEF;Centro Ecumenico de Senigo- CESE e Centro 

de Estudos Afro-Orientais - CEAO, da Universidade Federal 

da Bahia" (Araujo, 1996:144) 

Essa preocupacao com a educacao e muito recorrente no movimento negro 

como um todo; embora nao atingisse o sistema educacional de ensino como um todo. 

Inclusive, este e um dos aspectos que vai causar um cisma dentro do MNU, como 

veremos no proximo capitulo. Mas essa preocupacao chegou ate os cursos 

profissionalizantes oferecidos pelas Escolas Tecnicas Federals na Bahia. E o que 

publica um jornal bem conhecido dos baianos, com o titulo de Jovens ligados a blocos 

serao profissionalizados: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"Ado/escenles e jovens Hgados a blocos afro e a outros 

grupos negros que trabalham com atividades ludicas em 

Salvador jd estao sendo beneficiados com o projeto 

profissionalizacao para a Cidadania. O convenio para o 

desenvolvimento do projeto sera assinado, ainda esse mes, 

entre a Universidade Federal da Bahia e o Cento Federal de 

Educacao Tecnologica da Bahia (CEFET). A coordenagao e 

do Centro de Estudos Afro- Orientals (CEAO). Os jovens, 

alem de ser em qualifrcados para trabalhar em atividades 

profrssionalizantes onde se exige o conhecimento de eletrica, 

informdtica e comunicacao, serao educados no sentido de 

uma maior reflexao sobre a identidade etnica e cultural....O 

projeto esta atuando com jovens dos blocos afro lie Aiye, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

KJt UUUI I I , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA . l i u A H U , - l i U ( C l ^CUUI C ( U CzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA JtUpHU/ c gtl<p\j 

Baguncaco. do Bairro de Jardim Cruzeiro (Jomal A Tarde. 

02.11.1995) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Enfim, sao muitas as estrategias utilizadas pelo De Aiye para enfrentar os 

processos de discriminacao racial sofrido por negros na cidade de Salvador, o que 

implica, pois, numa producao cultural geradora de subjetividades e estabelece lacos de 

pertecimento. 

A autora Anamaria Morales, tambem na sua dissertacao de mestrado trata 

essa questao em termos de uma mistica do sentimento de pertecimento: 

"Atraves de um toque "mdgico" do quilombo central, os 

sig?7os etnicos e a ideologia compartilhados, o lie Aiye 

constituiria a mistica do "estar-junto", que pode explicar o 

crescimento do bloco. A partir da construcao do lerritdrio 

(real e simbdlico) proprio e do sentimento de perlencer a algo 

que identifrca o individuo dentro da sociedade, se processaria 

a desindividualizagdo necessdria a formagao do grupo, onde 

importa menos o objetivo que se queira atingir, do que o 

proprio estar-junto " (Morales. 1990:147) 

Embora concordemos que o sentimento de pertencimento produzido pelo 

bloco tenha ate algo de mistico, a mistica em si nao explica o querer estar junto, mas 

sim a condicao de discrirninados a que os negros estavam submetidos naquele 

contexto. Essa questao precisa near bem evidente, pois, em primeira instancia, a 

condicao de excluido e discrirninado dos negros, de uma forma geral, foi o que levou 

a um conjunto de pessoas negras, jovens na sua maioria, a fundar o De Aiye como um 

bloco composto so de negros. 

E bom que isso seja colocado, ate porque ha tambem uma tendencia constante 

de acusar a entidade de racista que precisa ser mais bem discutido. Como diz a letra 

da musica seguinte, nos teus olhos sou mal visto: 
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"Me diz que sou ridiculo, 

Nos feus olhos sou mal visto, 

Diz ale tenho ma indole, 

Mas no /undo tit me achas. Undo! 

lie Aiye...' 

Todo mundo e negro, 

De verdade e tao escuro. 

Que perceho a menor claridade. 

E se eu liver harreiras? 

Pulo, nao me Undo nao, 

"com essa'de classe do mundo. 

Sou um f/lho do mundo, 

Um ser vivo de luz. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hide luz!'*3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A atitude do He de nao aceitar a participacao dos brancos no bloco se constitui 

antes demais nada numa reacao ao racismo, uma vez que nao foram os negros que 

criaram essa separacao. De modo que ha um nexo entre o surgimento do He e as 

intransigencias e perseguicoes existentes desde o final do seculo XIX na Bahia, as 

quais procuravam impedir a participacao dos negros com suas manifestacoes no 

carnaval (Silva,1996) 

Pois, ja em 1905 e editada uma medida que restringia a participacao dos 

negros nos festejos camavalescos, atingindo frontalmente os batuques, os clubes 

africanos, o entrudo e os folguedos de uma maneira geral, conforme mostra a citacao 

a seguir: 

"De ordem do Df. Sr. Secretdrio de Eslado, Chefe de 

Seguranca publico e para o conhecimento de todos. Faz ciente 

que nenhum clube poderd apresentar-se nas ruas da capital 

sem a aprovacao da policia e bem assim que nao sera 

absolutamente permitido: 1. a exibicdo de costumes qfricaiws 

com batuques; 2. a exibicao de criticas qfensivas a 

personalidade, e corporacbes; 3. o uso de mascaras depois 

das seis horas da tarde, exceto nos bailes ale meia noite. Os 

msscarados maltrapilhos e ebrios serao colocados sob zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 3

 Extraido da letra da musica lie S. Lu... de autoria de: Carlos Lima (Suka) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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cusiodia, bem como deverao ser rigorosamente observadas as 

posturas municipals relativamenie ao enintdo (Jornal de 

Noiicia. 24 02 1905) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Contudo, em certa medida nos rendemos a explicacao de que a acao do He e 

mais uma reacao ao racismo do que propriamente um racismo, essa discussao sobre 

racismo levantada pelos proprios negros e um tema que nao podemos nos furtar; 

existe muitas formulacoes, (Guimaraes, 1995), (Adesky,1998) e (Appiah, 1992). A 

formulacao de Kwame Anthony Appiah, em In my father's house: Africa in the 

philosophy of culture, (1992), na qual opera a distin^ao de dois tipos de racismos, o 

extrinseco e o intrinseco. pode ser um ponto de partida para melhor entendimento das 

praticas de combate ao racismo aqui debatidas. Segundo esse autor, o racismo 

extrinseco: 

Traca distinqoes morais entre os membros de diferentes 

racas porque se acredita que a essencia racial implica em 

cerlas qualidades moralmente re/eran/es. Os racistas 

extrinsecos baseiam a sua discriminacao entre os povos na 

crenqa de que os membros de racas diferentes se distinguem 

em certos aspectos que autorizam um tratamenio difercncial -

tais como honestidade, coragem ou inteligencia. Tais aspetos 

sao lidos(pe/o menos em muitas culluras contempordneas) 

como controversos e ilegitimos como base para o tratamenio 

difercncial dispensado as pessoas^ (Appiah, 1992) 

Para Appiah, esse tipo de racismo nao pode ser confundido politica e 

analiticamente com o racismo que os grupos dominados devem forcosamente exercer 

para enfrentar a discriminacao que sofrem. Este tipo ultimo de racismo deve ser 

tratado como um pensamento racialista ao qual chama de "racismo defensivo" ou 

intrinseco, cuja funpao e politica: 

"Racista intrinseco, na minha defmiqdo, sao pessoas que 

fazem dislinqao de nalureza moral entre pessoas de racas 

diferentes porque acreditam que cada raqa tern seu status 

moral diferente, independentemenfe das caracteristicas 

morais implicadas em sua essencia racial. Assim como, por 

exemplo, muitas pessoas que sao biofogicamenle re/acionadas 

a outras - um irmao, uma tia, um primo- derivam desse fato de 

ser da mesma raqa, uma razao plausivel para preferir uma 

pessoa a outra " (Appiah. 1992) 

No que Appiah faz um esforco para entender a condicao dos racialistas 

dominados, numa situacao de discriminafao, nao concordamos com a ideia de 

essencia assumida por ele, ate porque nos adotamos uma determinada formulapao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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sobre racismo divergence na medida em que operamos com a ideia de raca como um 

construto. 

Mas e de fato muito recorrente a atribuicao de que o He e racista por 

parte dos que desconhecem que a sua criacao ou invencao como resultado de um 

processo de exclusao dos negros, principalmente do circuito oficial do carnaval. 

Todavia. em que pese o reconhecimento de que o He foi responsavel por uma acao 

dissidente. eficaz tanto no sentido de denunciar o racismo em Salvador, como para 

construir um referencial positivo sobre o negro, ha sempre um esforco de 

enquandramento da atitude do He como racista. 

Por exemplo - e esse e um fato importante para discutir racismo-, a Bahia tern 

uma lei que, quase sempre nao e cumprida, segundo a qual e obrigatoria a presenca de 

pelo menos uma pessoa de cor negra em todas as campanhas publicitarias produzidas 

na Bahia em que aparecam mais de uma pessoa.. A lei e de autoria do entao deputado 

pelo PMDB, Alcindo Anunciacao. Em funcao da lei nao estar sendo aplicada, o 

Movimento Negro Unificado entrou com uma representacao no Ministerio Publico 

contra as principals agendas de publicidade e anunciantes baianos pela pratica de 

racismo. 

A Folha de Sao Paulo fez uma materia muito interessante pubticada em 07 de 

maio de 1997, divulgando o fato e para nao fugir a regra, nao deixou de citar com 

destaque que em Salvador tern um bloco e uma escola so de negros:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "(...) os negros 

que na Bahia reivindicam na justiqa colas de participacao no mercado publicitdrio, 

administram em Salvador uma escola e um bloco de carna\>al nos quais a 

participacao dos brancos e proibida " (Folha de Sao Paulo, 7 de maio de J997) 

Vovo, nesta mesma reportagem, entrevistado enquanto presidente do He disse 

que a decisao do bloco de nao aceitar brancos entre os seus associados e uma resposta 

a discriminacao sofrida pelos negros e literalmente afirma que: "Durante o carna\>al 

nos provamos que os negros nao sen'em apenas para segurar cordas para os blocos 

de elite " (\
r

ov6) 

"Negro sempre e vilao. Ate, meu bem, provar que nao. E racismo meu? 

Nao "
54

. Um episodio sintomatico da recorrente acusacao foi a Comissao Especial de 

Inquerito (CEI) instaurada na Camara Municipal no dia 15 de marco de 1999, para zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12 Extraido da letra da musica !!c dc L.u-.. de autoria de: Carlos Lima (Suka) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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apurar as deniincias feitas em uma reportagem no Programa Fantastico da Rede Globo 

de Televisao. Veja como o Jornal veicula tal noticia; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"As demincias de pratica de racismo em alguns blocos de trio que desfilaram 

no Carnaval de Salvador, veiculadas em drgaos de imprensa, chocaram Salvador. " 

(TribunazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da Bahia. J5 03 99) Percebe-se que mesmo no ano de 1999 ainda existem 

muitas pessoas que acreditam numa cidade de Salvador enquanto paraiso racial; os 

enunciados utilizados vao no sentido de cobrar esse compromisso. de tal forma que a 

populacao ainda fica chocada com o racismo noticiado pela imprensa, o que e 

reforcado pela reportagem: 

"A cidade que se orgidha de sua heranqa qfricana nao concordou com a ideia 

de que cidadaos afro-descendentes pudessem ser impedidos de desfilar em entidades 

carncn'alescas" (Tribuna da Bahia. 15 03 1999) 

Todavia, como ja colocamos, ha sempre nesses momentos em que a sociedade 

se ve acusada de racista uma recorrencia em atribuir racismo ao lie -Aiye; e o que se le 

nas entrelinhas desta reportagem, no momento em que se entrevistava o entao 

presidente da Comissao citada, o vereador Juca Ferreira. Questionado sobre o que 

achava de o De recusar brancos entre seus associados, a resposta do vereador foi: 

"0 lie Aiye e, desde sua fundacao, um instrumento importante 

de combate ao racismo no camm>al e na cidade, O lie foi 

criado como reacdo a esse racismo que nao vem de agora, e 

um processo que vem se dando, de exclusao das pessoas 

negras, de cerlas agremiagoes carnavalescas. O He 

representa o enfrentamento da hipocrisia, que defende que 

nao hd racismo no carnaval de Salvador, e o racismo 

acontecendo, confortdvel sem ser denunciado. O He teve o 

papel de revelar essas relagoes racistas excludentes, 

discriminatdrias". (Tribuna da Bahia, 15.03/99) 

Contudo, o mais impressionante foi a resposta a uma pergunta feita ern 

seguida, quando, mesmo apos ter colocado que nao so reconhecia a legitimidade da 

acao do bloco no contexto em que surgiu, defendeu que o De precisaria mudar de 

atitude no atual cenario das relacoes raciais na Bahia: 

"Olha, eu sou militante anti-racista hd muito tempo. E nessa 

condigdo que eu Ihe digo: essa estrategia foi positiva, mas ela 

deve ser vista como tempordria. Uma vez revelado esse lado 

do carnaval racista, creio que seria um as'ango politico 

grande poder rever esse posicionamenio. que pode senir 

como desculpas para as verdadeiras posigdes racistas. O lie 

pode continuar na vanguarda dessa luta e para isso tern se zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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deslocar, fazendo novas proposlas''' (Tnbuna da Bahia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J 5 03 1999) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 vereador tem razao de que aquela tatica ou estrategia correspondia a 

realidade de um contexto especifico, mas e preciso analisar a pertinencia disso no 

contevto atual, a propria necessidade de instaurar essa Comissao em plena virada para 

o terceiro milenio e, em que pese o estado de choque de uma parcela da populacao 

com a constatacao do racismo sofrido pelos negros no carnaval. e sintoma da 

necessidade de mudar muita coisa com relacao ao racismo. principalmente levando-se 

em consideracao que nessa Comissao o esforco de democratas como Juca Ferreira 

foram frustrados ffente as manobras dos vereadores govemistas. 

E que o relatorio final da comissao - depois de 70 dias de trabalho, 17 

depoimentos de vitimas, testemunhas e acusados - foi alterado por uma manobra do 

presidente da associacao baiana de Blocos de Trios, dono do Bloco 'Eva", e do relator 

da comissao, o vereador, Joao da Costa Bacelar (PFL). Aquilo que seria ffuto de um 

trabalho conjunto da Camara de Vereadores, sobretudo mediante um acordo entre o 

presidente da CPI, Juca Ferreira, e o relator dessa comissao, onde o texto confirmaria 

a constatacao da existencia de praticas sistematicas de racismo em diversos blocos de 

trio e apresentaria um conjunto de sugestoes de modificacao na organizapao do 

carnaval, acabou sendo engavetado, frustrando as esperancas daqueles que contavam 

com a punicao dos responsaveis. (ADANDE, ano 1 n.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 outubro/novembro de 1999) 

Contudo, isso nao esgota a discussao sobre o carater etnico -racial das praticas 

do He. E preciso compreender a sua importancia para a transformacao da condicao de 

discriminacao em que vivem os negros em Salvador, em muitos aspectos, mas 

sobretudo para afirmacao da condicao de maioria excluida e da auto estima dessa 

populacao negra. Neste sentido as liderancas do bloco tem se mobilizado, inclusive 

com a Campanha:
 tcNao Deixe Sua Cor Passar em Branco", de conscientizacao da 

importancia de se assumir negro ffente aos dois iiltimos Censos do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatistica, IBGE. 

Ha, entretanto, uma dificuldade para compreensao do sentido da afao do He, 

sobretudo quando se trata da busca por parte desta entidade de reforcar a existencia de 

uma comunidade etnica-racial, ate porque isso contraria a ideia de um sistema de 

classificacao racial multipolar, defendido de forma calorosa por alguns autores55. 

5 5

 Peter Fry(1995/-6) e Dara Ribeiro(1996) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E preciso enfrentar essa discussao de frente. Isso serve tambem para ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MNU. 

Ha por parte do movimento negro, principalmente das duas entidades de que este 

trabalho esta tratando, uma perspectiva etnologica ou racialista, a qual inverte o 

sentido que procura colocar em cheque o pressuposto da superioridade branca. 

enquanto uma producao de subjetividade, uma resistencia a encodificacao dominante; 

esta apao nao so e eficaz como necessaria, pois toda pratica de dominacao 

corresponde a um processo de invencao do dominado e a contraposicao a qualquer 

dominacao implica num processo de invencao/inversao de identidade, dai ser preciso 

conceber a identidade na sua dimensao de poder e de luta politica. 

O problema e que quando a ideia de identidade e naturalizada, o sujeito que a 

constroi esquece que aquilo e apenas uma criacao, ficando refem da sua propria 

criacao, ou seja, o criador nao reconhece mais a criatura. 

Todavia, ha que se reconhecer que todo processo de construcao identitaria e 

complexo em funcao das suas dinamicas, das tensoes envolvida em tais processos, 

sobretudo no caso dos negros em Salvador, cujas praticas de combate ao racismo se 

constituem em materias de expressao56. 

O debate sobre relacoes raciais no Brasil hoje, por mais paradoxal que seja, 

frente ao acumulo de estudos sobre a questao
57, ainda passa pela defrnicao de 

identidades etnico - raciais, sobretudo com relacao a duas questoes: quern aqui (no 

Brasil) sao os negros e qual e a composicao etnica brasileira. Essa preocupacao, nao 

por acaso, surge desde o seculo XLX quando se pensou o Brasil enquanto Estado 

National. 

Nao se tratava apenas de definicao das diferencas, tampouco de buscar 

marcadores de nossa identidade nacional, mas de concepcoes racialistas que 

5 6

 Segundo Suely Rolnik, ao contrario do caos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sao energias geradas no atrito de materias de expressao 

heterogeneas, forjando territories para afetos desterritorializados. "O que nosso corpo vibratil nos faz 

descobrir e que o pleno funcionamento do desejo e uma verdadeira fabricacao Incansds'el de mundo " 

(Rolnik, 19S9: 40) 
5 7

 De maneira geral, so recentemente os estudiosos da America Latina passaram a incluir cor e 

etnicidade como variaveis explicauvas do fenomeno da pobreza (Fernandes. 1964; Ianni, 1970; 

Hazembalg.l979:Hasembailg & Siha.1993). A America Latina antes era ^sta como um paraiso racial 

onde classe era mais importante do que raca ou etnia. Atualmente, mais especificamente apos a 

Segunda Guerra Mundial, um consideraA'el niimero de estudiosos. de maioria nao latino-americano. 

defendera que as relacoes raciais no tocante a posicao social dos afro-latinos sao piores do que em 

sociedades racialmente mais polarizadas, como os Estados Unidos. A America Latina ( no caso do 

Brasil e mais relevante em funcao da sua composicao ser de maioria negra), deixou de ser -vista como 

um paraiso e passou a ser pintada como inferno racial( Sansone, 1998) 
M

 Em 1938. na Rua Direita. na Capital de Sao Paulo, era proibida a passagem dos negros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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procuravam, numa perspectiva nominalista, definir o lugar e o nao lugar
59 dos 

dominados, sobretudo daqueles que eram os descendentes de escravos.
60 

0 curioso e que a permanencia dessa necessidade de definicao de alteridades, 

ainda que sob nova roupagem. continua, mesmo quando se avanca de forma 

significativa em termos da demonstrapao e do reconhecimento das desigualdades 

raciais existentes no Brasil.
61 

Buscar solucSes para as desigualdades raciais, mesmo na academia, sempre 

traz embaracos, visto que implica em mudancas na estrutura de poder; alem disso, 

esse assunto ainda configura um tabu
6 2 na sociedade brasileira. Neste sentido, o 

debate recente entre, de um lado, o antropologo Peter Fry e, de outro, o cientista 

politico Michael Hanchard, e bastante ilustrativo. 

Peter Fry (1996) critica um artigo de Hanchard no qual este analisa o episodio 

de racismo cometido contra Ana Flavia Azeredo, filha do governador do Espirito 

Santo - Albuino Azeredo - concluindo, dentre outras coisas, que tal fato cravava mais 

um prego no caixao da ideologja da democracia racial no Brasil e que este expressava 

uma crescente polarizacao das categorias raciais em termos cada vez mais proximos 

dos sistemas de relacoes raciais vigentes nos Estados Unidos. 

E evidente que ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "modo como os diferentes grupos sociais vivenciam o mito 

da democracia racial ou culto a morenidade nem sempre e o mesmo''( Sansone, 

1998:67), entretanto e preciso, em primeiro lugar, destacar que o texto de Hanchard, 

criticado por Fry, merece uma analise mais cuidadosa, pois nao se confirma 

simplesmente como uma manobra ideologica ou um americanismo que trabalha com zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Lugares: um ponto espacial dentro de um sistema. ou de sistemas de lugares, segundo Foucault, trata-

se de determinar qual a posicao pode e deve ocupar cada indhiduo para dela ser sujeito. Isto equivale 

dizer que a teoria do discurso nao e a teoria do sujeito, antes que ele anuncie, mas uma teoria da 

instancia de enunciacao que e ao mesmo tempo e intrinsecamente um efeito do enunciado. 
6 0

 Cf Zila Bemd, pensando a negritude em termos gerais, afirma que :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Devoher ao negro a sua 

capacidade de nomear-se de retomar consciencia de si mesmo e recuperar suas raizes culturais era um 

imperativo primordial". (19S4:p. 23) 
6

' Permanece com isso um certo etnocentrismo que sustenta a exploracao de quem e considerado 

diferente. portanto, inferior(Carvalho, 1989). 
6 2

 Florestan Fernandes(1965) demonstra a existencia do preconceito de ter preconceito . Este nao era 

um preconceito geral. Mas uma forma de preconceito brasileiro, pro\indo das elites brancas que 

temiam perder seus prbilegios patrimoniais. Diferentes das elites norte-americanas que discriminam 

os que pro\inham dos iguais em direito, competindo numa ordem igualitaria. no Brasil revela-se um 

preconceito escamoteado, uma vez que o branco em posicao social superior nao reconhece no negro 

que ele discrimina um competidor. mas um subaltemo deslocado de lugar. De forma que para quem 

discrimina, o problema nao estaria na raca, mas na ausencia de subaltemidade do discrirninado, 

deslocado de sua classe. Ver tambem (Maio. 1997) e (Guimaraes.1998). 
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categorias do senso comum, com intuito de impor um pressuposto importado, alheio 

ao contexlo brasileiro, como quer Peter Fry. 

Trata-se, ao nosso ver, de uma analise ate bem articulada, na qual ele discute, 

baseado. inclusive, em uma vasta referenda bibliografica. a situacao dos desprovidos 

da condicao de cidadao - negros na sua maioria - marginalizados da esfera publica, 

mostrando, entao, como esta tem sido historicamente racializada. Hanchard destaca, 

ainda. como a situacao dos negros tem se constituido historicamente na antitese da 

modemidade, apontando os limites de algumas formulacoes que buscam sustentar 

princioios ditos democraticos e liberals, sobretudo a luz das desieualdades raciais 

existentes no Brasil. 

Mas nao e so isso, ele aponta tambem uma crescente racializacao das praticas 

culturais, citando os blocos afro - He Aiye e Olodum na Bahia - como exemplos, 

chegando a defender, no que concordamos, que grupos marginalizados criam 

comunidades territoriais e epistemologicas para eles proprios como consequencia da 

sua posicao subordinada na esfera publica.
63 

Entretanto, o que e importante e bastante sintomatico nessa polemica e que 

ela reforca a necessidade de um olhar que veja as praticas de combate ao racismo no 

Brasil a partir da singularidade das relacoes raciais brasileiras e da percepcao de que 

essas particularidades demandaram praticas especificas de combate ao racismo, 

forjadas num processo de (des)construcao de identidades em que politica e cultura 

nao podem ser vistas de forma dicotomica. 

E preciso considerar essa racializacao a luz da natureza especifica das 

relacoes sociais do Brasil, a partir das relapoes raciais aqui travadas historicamente, 

dos seus efeitos, da luta politica que ela impos na luta de combate ao racismo, sem, 

entretanto, querer enquadra-las numa perspective reducionista. Neste sentido, esse 

debate contribui na medida em que levanta a questao da identidade e do sistema de 

classificacao racial frente a luta de combate ao racismo no Brasil - buscando trazer 

isso para as relacoes raciais em Salvador- e de que forma isto esta articulado com 

outros elementos da agenda politica do movimento negro, de maneira que se zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 3

 Esses deslocamentos. esses territorios, esse processo. por assim dizer. de africanizacao criados pelos 

negros em Salvador, guardadas as devidas especificidades dos respectivos contextos, tem acontecido 

desde o seculo passado com as diversas ma nifesta goes ludicas afro-carnavalescas. a exemplo. dos 

afoxes. batuques, sambas e clubes uniformizados (Pandegos da Africa e Embaixada Africana). 

conforme demonstra Vieira (1995). Ver Tambem Silva (1988). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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possibilite produzir um olhar critico que privilegie a singularidade das relacoes raciais 

brasileira, considerando o processo que a teceu. 

Fry toma como ponto de partida para a critica a Hanchard (estendendo isso a 

maioria das discussoes sobre relacoes raciais) a forma indevida como, segundo ele, 

este utiliza termos como "raca", sem operar a distincao entre os conceitos e categorias 

analiticas e descritivas de um narrador/analista e os conceitos e categorias utilizados 

pelos personagens da sua historia. 

Fry enquadra Hanchard como um funcionalista, que privilegia os fatos 

concretos de discriminacao "racial" sobre o coniunto da sociedade. orincipalmente de 

suas representacoes, buscando impor uma polaridade norte-americana para o Brasil, 

desconsiderando o que ele chama de uma "politica racial" que continua sui generis no 

contexto do mundo moderno como um todo. 

Como se nao bastasse, Hanchard ainda e acusado por Fry de operar uma 

transportacao dos sentidos locais (em relacao aos sentidos do lugar de origem das 

palavras usadas na classificacao), erradicando, assim, a possibilidade de enxergar 

possiveis (ou melhor, provaveis) diferencas mais ou menos radicals. Chega a 

questionar, inclusive, se Hanchard quer enterrar a "democracia racial" e se a ideia da 

semelhanca de todos o e tao nociva assim. 

Em suma, Fry volta ao artigo Cinderela Negra publicado na revista Veja, 

fazendo um analise etnografica do mesmo, buscando caracterizar o articulista como 

um defensor do modo polar ou binario de classificacao, em oposipao ao que ele chama 

de modo miiltiplo, utilizado entre as pessoas das camadas populares. Fry se utiliza 

ainda de uma enquete produzida por ele mesmo, onde indaga aos seus vizinhos, todos 

de camadas populares, sobre a identidade dos personagens envolvidos no ato de 

racismo. Defendendo a qualquer custo a representapao de uma maioria - segundo ele -

de "humildes", de forma sintomatica, cita, entre outros exemplos, dentro desse micro 

universo de entrevistados, o estofador classificando o govemador como pardo e a sua 

filha como morena. 

Concordamos que as representacoes produzem reahdades, bem como devem 

ser ponto de partida para as analises tanto sociologicas quanto antropologicas (Fry, 

1996). 

.Alias, o artigo de Fry merece uma leitura cuidadosa, ate porque trata-se de 

uma reflexao seria em que o autor, embora tenha uma preocupacao, por vezes 

exagerada, com a utilizacao de categorias nativas, alem de fazer um esforco zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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academico consideravel na defesa de um modo sui generis de classificacao racial 

brasileira, ao se colocar contra o modo binario com que o movimento negro - e as 

demais pessoas que convergent nesse sentido - se posicionam, preferindo a 

permanencia das desigualdades raciais, a correr os riscos da racializacao da luta contra 

o racismo. 

Ha, por parte de Fry, uma resistencia quase que sistematica a bipolaridade do 

movimento negro. Quando concebe o modo binario, o faz separando a bipolaridade 

popular da do movimento negro, alegando que a primeira e invocada de forma 

situacionai, diferente, portanto, da outra impositiva, por assim dizer, militante, pois 

esta visa romper com o modo miiltiplo sem respeitar as regras do jogo, como uma 

linguagem que se impoe de forma pragmatica.
64 

Sem necessariamente reivindicar a defesa de Hanchard neste debate, ate 

porque ele ja o fez em outro artigo, essa preocupacao que Fry dedica a representacao 

do modo multipolar, a despeito de ele argumentar tambem que o contexto linguistico 

brasileiro e ameapado pela bipolaridade, pode ser interpretada com outro olhar. O 

tratamento dado por Fry a uma forma de representacao em detrimento da outra acaba 

operando uma contumaz reificacao do modo multipolar de classificacao, como se esta 

tambem nao fosse construida, sendo, por muito tempo, instrumento responsavel pela 

'(m)visibilidade" do racismo sofrido pelos negros no Brasil.
6 5 

Ha que se considerar tambem que a representacao, da forma como e 

reivindicada por Fry, acaba sendo uma imposicao, a qual os individuos ou mesmo os 

grupos estariam condenados
66 - como se nao fosse construida em campos discursivos, 

onde os sujeitos as forjam no seu cotidiano. Noutras palavras, prioriza-se um modo de 

conceber a realidade, independente do sentido, dos efeitos, dos interesses que estao 

em jogo e da correspondencia disso a manutencao de uma situacao historica de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 4

 . Interessante e que Fry et alii defende quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA houvezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "mudanca de pardmetros dominanles das 

rivalidades carnavalescas de Classe para Raca"(1988) 
6 5

 Essa concepcao que defende o monopoko de linguagem de Fry e, ao nosso ver, deveras atrasada na 

medida em que toma a representacao como algo dado irremo\i'vel, um pouco da representacao 

enquanto fato social em Durkheim. Preferimos operar com uma nocao de linguagem. segundo a qual 

os significantes sao dotados de uma ambiguidade radical, a qua! permite que os diversos significados 

rehindiquem a legitimidade da significacao sem que se possa jusuficar a decisao por uma entre 

diferentes aspiracoes de validade, permitindo.entretanto, uma certa estabilidade aos significantes de 

acordo ou se rendendo ao contexto. Derrida (1991, p351) 

^^TEssa condenacao pode ser entendida como uma evidencia consensual, que segundo Taguieff, (1995) 

nao pode ser questionada em uma dada conjuntura sem sair da normalidade do campo de debates 

legitimos, do espaco secretamente normatizado da opiniao, ou seja, um conjunto de opinioes 

convencionais. 
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desigualdades, a qual exclui os direitos fundamentals da maioria enquanto cidadaos E 

essa, de certa forma, uma preocupacao implicita nas formulacoes de Hanchard que 

Fry nao colocou em evidencia e que nos neste trabalho queremos destacar. 

Ao nosso ver, Fry acaba reificando um discurso produzido a partir de uma 

subjetividade que, como tal, foi inventada, cujo processo de (des)construcao e 

negligenciada. E como se o contexto linguistico que da materialidade a 

multipolaridade ja existisse antes, independente dos homens e do processo de 

naturalizacao que o constituiu. E como seja existisse toda uma realidade taxionomica, 

independente dos conflitos raciais e dos processos sociais cue possibilitam as 

classificacoes, a partir de categorias como pardo, moreno, mulato, etc. 

Enfim, o olhar em nome do suposto modo sui generis de Fry e sintomatico do 

ponto de vista do (des)compromisso com a critica ao racismo, sobretudo na parte 

posterior as reticencias da citacao que segue, quando, no pos-escrito publicado anexo 

ao artigo, cita um caso de racismo que ele presenciou e outra situacao seguinte de 

harmonia racial: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"E nossa incumbencia, portanto, nao ficarmos calados 

perante todos as formas de essencialismo e racismo, mesmo 

que isso implique em assumir posigoes temporariamente 

'politicamente incorretas'. Afmal racismo e racismo, e e tao 

perigoso quando invoco em fcn'or dos fracos de hoje, que 

podem muito bem ser os fortes de amanha (...JMas e isso 

mesmo. O ideal da democracia racial e a brutalidade do 

racismo coexistem de tal forma que e a situacao - umas sao 

prevish'eis , outras nao - que determina qual vai prevalecer " 

(Fry,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1997:  134- 135)  

Seria interessante indagar a Fry por que tanto receio em relacao a 

representacao que o movimento negro defende? Ate que ponto e em que medida as 

pessoas do movimento negro estao adotando ou reivindicando a bipolaridade por uma 

imposicao ou uma transportacao descontextualizada de pressupostos vigentes nas 

relacoes raciais norte-americanas? Por que sera que essa posicao comoda de Fry nao 

considera que por tras desse debate estao em jogo outras questoes? Sua critica so 

poderia ter sentido se ele perguntasse, tanto as pessoas do movimento negro quanto a 

Hanchard, se eles estao se contrapondo ao ideal de democracia racial ou a ideologia 

da democracia racial, e se houvesse uma recusa sistematica a primeira. 

A posicao de Fry, independente de sua intencao, acaba por reeditar e reforcar a 

ideologia da democracia racial e, com ela, um velho discurso, que faz das 



desigualdades raciais um epifenomeno em nome da aparencia de uma sociedade 

harmonica
67. 

0 olhar analitico de Fry negligencia alguns aspectos do processo que da 

singularidade as relacoes raciais no Brasil, de maneira que nao consegue perceber que 

nessa racializacao operada pelo movimento negro ha perpectiva contrastiva e 

instrumental frente ao tabuleiro das relacoes raciais vigente no Brasil, na medida em 

que procura inverter valores negativos imputados a negritude ou aos descendentes dos 

africanos, bem como garantir a implementapao de uma politica de acoes afirmativas, 

que se constitua uma comunidade etnica. sem a qual. por exemplo. os americanos nao 

teriam sido os beneficiarios de uma acao neste sentido. 

Dai concordarmos com a afirmacao de Hanchard, segundo a qual existe, por 

parte do movimento negro - sobretudo por parte das entidades affo-carnavalescas (as 

quais ele chama de culturais) - uma crescente polarizacao racial. E possivel e, ao 

mesmo tempo, e necessario trabalhar numa perspectiva racialista, desde que se afaste 

de uma perspectiva essencialista e buscando conceber as praticas e discursos dessas 

organizacdes enquanto uma invenpao/inversao, a fim de que se possibilite a formacao 

de uma comunidade etnica constituida por beneficiarios de uma eventual politica de 

acoes afirmativas.
69 

A questao da classificacao racial no Brasil, contudo, e um terreno 

escorregadio; no caso de Salvador ha que se ter mais cuidado ainda frente a sua 

especificidade. Sansone pesquisou a zona metropolitana de Salvador e traz zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 -

 Ha uma (in)definicao quando se discute democracia racial no Brasil. Nao se distingue a nocao de 

democracia racial enquanto ideologia que preea a existencia de uma harmonia entre os diferentes 

grupos etnicos-raciais. desta enquanto um ideal de comivencia harmonica entre os diferentes grupos 

etnicos-. Mas, isso nao se da por acaso: e que a tradicao da discussao sobre as relacoes raciais aqui e 

fortemente influenciada pela construcao, bastante reificada, de que o Brasil era um modelo de 

comivencia harmonica de diferentes grupos etnico-raciais. A genese dessa ideia esta emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Casa Grande 

e Senzala, obra que vai influenciar toda a producao das Ciencias Sociais a partir da decada de trinta, 

culminando com a iniciativa da UNESCO , no inicio da segunda metade deste seculo, em eleger o 

Brasil como laboratorio de estudos sobre as relacoes raciais, buscando encontrar um modelo de 

comivencia inter-etnica harmonica. Neste sentido. tal perspectiva. embora nao tenha sido confirmada. 

pelo menos na maioria dos estudos, acabou causando uma tensao nas analises, haja vista os exemplos 

dos estudos de Donald Pierson e Thales de Azevedo, que perceberam as desigualdades, mas tiveram 

dificuldade de expressar o racismo como sua causa, atribuindo a outros fatores, como a heranca da 

escrandao numa estrutura em transicao para uma sociedade de classe (de stand para classe) e outras 

mudancas na epoca em curso. Ver Maio (1997) e Guimaraes (1998). 
6 8

 Nos apropriamos do conceito de James Jones(1993:345). segundo o qual acoes afirmativas sao acoes 

publicas ou privadas. implementadas no sentido de conigir a condicao desigual em que as pessoas se 

encontram, em funcao , entre outras coisas, de um ou mais grupos especificos a que pertencam. Ver 

tambem sobre esse conceito Guimaraes.(1997). 
6 9

 Ver tambem, Guimaraes (1998), a importancia da identidade para os negros na sua politica de 

combate ao racismo. 
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contributes interessantes. Em seu artigozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O Local e o Global, discorda da 

perspectiva de Balibar & Wallertein, 1991, segundo a qual esta em curso uma 

etnicizacao global e univoca, que postula basicamente o desenvolvimento, em ambito 

mundial, de um so tipo de relacoes raciais e de Racismo (Sansone, 1998:65). 

Destacando a mudanpa no sistema de classificacao racial ou terminologia de cor, o 

desenvolvimento de uma nova cultura negra baiana e a maneira como os novos 

simbolos black intemacionais se misturam com a tradicao affo-baiana, discutindo a 

situapao da Bahia, mostrando como a identidade e relacional, amiude, ecletica e 

situacional. O trabalho de campo e coleta de dados quantitativos foram efetuados em 

um bairro de classe media baixa em Salvador e em dois bairros de classe baixa em 

Camacari, entre 1992 e 1994. 

O autor mostra, no que concordamos, como a identidade e por demais 

manipulada na Bahia : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...)Assim, um homem que, mim pais de fa/a inglesa nas 

Americas, seria simplesmenfe um 'black', em Salvador poder a 

. ser um negro durante o camaml ou quando esta tocando ou 

dancando samba; escuro, para seus colegas de trabalho; 

moreno ou negao, para os companheiros de bebida; 

neguinho, para sua namorada; preto para as esiatisticas 

qfciais;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e pardo em sua certidao de nascimento" 

(Sansone, 1998) 

Esse autor defende ainda que a cultura negra goza de um consideravel 

reconhecimento, ate mesmo das instituicoes oficiais, mas os negros ou afro-baianos 

atuam muito pouco como comunidade etnica coesa. 

Por outro lado, Sansone ressalta, no que concordamos, "que atualmente, dois 

fat ores parecem se acrescentar a complexidade negra: a relacao mais estreita com a 

cultura jovem - a industria do lazer e da moda - e a crise das narrativas baseadas na 

classe que, linhas gerais, estimulou a popularidade da narrativa etnica", e que o atual 

estagio da cultura e identidade negras costuma ser investigado junto com o 

alastramento de novos modos de experimentar a pobreza, ou com o desenvolvimento 

da cultura jovem. 

Segundo Sansone, afora o. termo negro, usado principalmente por um 

segmento especifico da populacao, outros termos sao mais utilizados pela maioria dos 

jovens menos escolarizados e politizados; e o caso do termo moreno, muito hostilizado 

por setores do movimento negro e por intelectuais. Segundo esse autor a popularidade 

do termo moreno se deve aos estimulos das composicoes musicais ( Sansone, 1998). Ha, 



entretanto, outros fatores importantes que explicam essa opcao pela morenizacao, e o 

que pretendemos discutir no momento, uma vez que o termo moreno e preferido por 

cerca de 43% dos brasileiros, segundo pesquisa do Data-Folha, 1995. 

Todavia, essa discussao sobre a identidade dos negros tem que ser pensada em 

termos das singularidades das relacoes raciais do Brasil e, no nosso caso, da Bahia, e 

preciso considerar as especificidades da luta contra o racismo, pois esse processo de 

morenizacao, ainda que possa soffer influencias das composicSes de algumas 

musicas, estas por si nao explicam todo o processo, que nao e tao espontaneo quanto 

parece. O recorrer a esse sentido da morenizacao por parte de um numero 

significativo de autores ja e indicio de que ha um suporte sustentador dessa pretensa 

multipolaridade. Ou seja, a recusa a um polo dessa mistura e que da o colorido ao 

nosso modo de classificar tao sui generis, como e colocado por Fry. 

E preciso entender o racialismo que esta por tras dessa taxonomia vigente no 

Brasil e a dimensao da luta anti-racista praticada pelo movimento negro, concebendo 

a nocao de raca presente tanto no racismo sofrido pelos negros como no combate a 

esse tipo de racismo, mesmo ante o limite e a inoperincia do conceito do ponto de 

vista da biologia, pois, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O conceito de raqa, segundo a biologia, nao tem 

valor operacional. No estagio da ciencia, riada autoriza a 

exala delimitaqao das raqas. Ate hoje, os criterios raciais nao 

puderam ser definidos. Eles nao sao invaridveis. O 

determinismo biologico nao pode explicar as diferenqas 

culturais ou tecnicas das populacoes. O mecanismo de 

transmissao da Vida e tal, afirmam os geneticistas, que cada 

individuo e unico, que os individuos nao podem ser 

hierarquizados, que a unica riqueza e coletiva: ela e feita pela 

diversidade " (Jacquard, 1986, apud Adesky,1999) 

Contudo, nem mesmo o racialismo consegue uma certa hegemonia com 

relacao as diferencas existentes entre os diferentes grupos humanos do ponto de vista 

racial, ou seja, ate mesmo os que acreditavam na existencia das racas nao tiveram uma 

versao unica para tal argumento e o determinismo biologico nunca foi algo que nao 

tivesse opositores. (Todorov,), (Adesky,1999). No caso do Brasil a propria reconstruct 

da ideia de mesticagem se sustentava numa concepcao poligenista, a qual se 

classificava como positiva, em funcao de um pressuposto subjacente a esse ideal, 

segundo o qual na mistura o polo negro, por ser o lado negativo, nao resistiria, se 

diluiria, predominado assim apenas o polo branco, o resistente, o puro, o unico capaz 

de sobreviver nesta relacao entre ambos os genes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E sobre esse ideal evolucionista que Adesky trata em seu artigo, buscando 

compreender a base da peculiaridade das relacoes raciais brasileira. 

No Brasil, a terminologia racial e totalmente situacional (Maggie, 1991). 

Podemos destacar cinco formas de classificacao brasileira (Adesky, 1999): 

1° o mito da mistura das tres racas, de Da Mata: o sistema branco, negro e 

indio, referente ao mito fundador da civilizacao brasileira; 

2° do EBGE. usado no censo demografico, com as categorias: branco, pardo, 

preto e amarelo; 

3° o sistema de classificacao: branco e negro, proposto pelo movimento nearo: 

4 o sistema de classificacao popular de 135 cores, segundo dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicilios (PN.AD), realizada pelo IBGE em 1976. Trata-se 

de um continuum de cor ou a pigmentocracia:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "com o louro nordico na 'melhor 

posicao' e o africano nao miscigenado no ponto 'mais/e/'o'
:'(Sansone,1998: 73); 

5° o sistema de classificacao bi-polar branco e nao branco, utilizado por grande 

numero de pesquisadores de ciencias humanas. 

- Tantos sistemas complexos so podem gerar comph'cacoes a qualquer tipo de 

luta anti-racista, Isso so reforca o merito do movimento negro no Brasil, sobretudo 

pelo que tem produzido como subjetividade para enffentar o racismo soffido pelos 

negros, criando um mundo de resistencia aos valores negativos atribuidos a estes, ou 

seja, contra o proprio ideal de branqueamento que: 

"...se apresentapor meio da miscigenacao como anti-

racismo, revela na realidade um racismo profundamente 

heterdfobo em relacao ao negro. De fato, ele oculta uma 

integragao distorcida, marcada por um racismo que 

pressupoe uma concepgao evolucionista da caminhada 

necessdria da humanidade em diregao ao melhor, isto e, em 

diregdo a umapopulagao branca, pelo menos na aparejicia." 

(Adesky, 1998). 

O problema de enffentar o racismo no Brasil nao significa como reivindica 

Fry, apenas respeitar as regras do jogo, pelo contrario, o movimento negro tera que 

subverte-las. Dai a necessidade de deixar explicita a ideia que permeia o continuo de 

cor: a ideia de raca que, embora nao exista enquanto diferenca biologica, como ja 

colocamos, persiste em termos nominologicos e vem sustentando as desigualdades, na 

medida em que e capaz de disfarcar os conflitos, os interesses e as estrategias que 

mantem a exclusao historica dos negros. E preciso entender esse processo na sua 

radicalidade e na sua ambigtiidade, concebendo o conjunto de estrategias que a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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sustentam, pois ai se encontra a chase para compreender o racismo e os anti-racismo 

presentes no Brasil. Ha uma formulacao; inclusive operada por Adesky, para melhor 

compreensao dos racismos existentes no Brasil, que cai como uma luva nesta 

discussao. Trata-se da tipologia elaborada por Taguief. 

Adesky se apropria muito bem dessas tipologias para entender aquilo que ele 

chama de dilemas da relativizacao da identificacao racial no Brasil. Ele parte dos 

cinco sistemas de classificacao apresentados anteriormente, destacando que na 

multipolaridade o tipo humano idealizado e um outro fator de classificacao decisivo. 

Marcado por algo que o autor chama de culturalmente significativo e ideologicamente 

manifesto pela hegemonia do padrao estetico do branco, ele gera uma identificacao 

racial conflitante e truncada. Isso acontece quando o negrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "e subjugado pelo branco, 

inrrojeta sua imagem e ve a si mesmo do ponto de vista dele. "(Adesky. 1998:72) 

Mas para alem dessa leitura subjetiva da introjecao do ideal de branqueamento 

por parte dos negros, ele enfatiza o elemento de hierarquizacao embutido na 

multiplicidade das categorias cromaticas: 

"NaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e somente necessdrio obsen'ar as descontinuidades existentes entre as 

categorias, mas e preciso reconliecer que elas sao subordinados a categoria do 

branco, considerada como norma referencialpositiva." (Adesky, 1998:73) Desse modo 

e preciso, segundo o autor, considerar que, em vez de apresentar um continuum 

horizontal ou ate mesmo um 'carrefour de cores'
70, a classificacao popular

71 e 

resultado antes de mais nada de uma hierarquizacao, "uma relacao assimetrica, um 

continuum vertical em que a categoria branco se situa no topo e a categoria negro em 

baixo " (Adesky, 1998:73). 

Muito embora essas consideracoes sejam fundamentals para a compreensao 

dos tipos de classificacao racial no Brasil, o momento mais importante de sua analise 

para nossa discussao envolvendo oDeeo MNU, consiste no ponto em que se apropria 

da tipologia de Taguieff para enquadrar o movimento negro. 

Dentre os tipos elaborados por Taguieff de racismo e anti-racismo, os quais 

nao pretendemos expor integralmente aqui, podemos enquadrar o movimento negro 

da seguinte forma: 

"Anti-racismo diferencialista de tipo espirito-adtural(ARIIs): 

a politica e a etica desse racismo baseiam-se no imperativo de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' Essa expressao e uulizada por Schwartz, (1996: 173) 

"
!

 Esse tipo de classificacao popular e defendido por Fry como um modo sui generis. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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preservacdes das identidades adturais (lingua, costumes, 

tradigdes, religioes etc.) ou na proteqao das comunidades 

suposlamente naturals (etnias) contra o racismo 

'imperialista', uniformizador, homogenizador, desenraizador 

dos individuos, destruidor dos povos etc. Segtnido Taguieff, 

esse anti-racismo estimuia a reivindicagdo do 'direito a 

diferenga' pelas minorias ameagadas, tanto pelo processo 

universalista de modernizagao politica (a construgao do 

Estado-Kagao) quanta pela ocidenlalizagao, ju/gada como um 

empreendimento etnocidd"' (Adesky.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1998:76) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sao evidentes as dificuldades de enquadramento das experiencias vh-idas, 

sobretudo pensando o movimento negro como um todo. 0 Olodum. por exemplo, nao 

se enquadraria nessa tipologia, em funcao de seu recorte mais universalista, do qua! 

nao queremos entrar no merito, assim como certamente outras organizacoes do 

mo\imento negro; contudo, entendemos que tal classificacao e eficiente para explicar 

a apao tanto do MNU como do Ee Aiye, sobretudo se colocados em contraposicao ao 

ideal universalista da miscigenacao como superacao do racismo, o qual efetivamente 

opera como um sistema que induz ao embranquecimento bastante citado aqui e, na 

maioria dos casos, se constiui em suma "numa resxdtante demogrdfica de uma relagao 

de dominagao e exploragao que dissemina o preconceito racial em decorrencia do 

qual as mulheres de cor procuram unir-se de preferencia a parceiros mais brancos
,,

.(< 

Adesky, 1998:78) 

Contudo, ha que se considerar que a miscigenacao nao foi uma coisa 

homogenea assim como a resposta a ela. Se tivermos de pensar os valores racistas 

embutidos nas atitudes que lamentavelmente nao sao excecoes, precisamos ter a 

coragem de enffentar esse racismo, bastante ocultado, pela argumentacao de que as 

desigualdades sao somente de cunho social e economico, pois concordamos que, de 

fato: e necessario reconhecer que o discurso anti-racista do movimento negro, 

principalmente na sua forma diferencialista do tipo espirito-cultural (.ARTIs), contribui 

sem duvida para desconstruir o jogo das representa?oes mixofilas.(Adesky, 1998:81) 

Por outro lado, e preciso olhar com muitocuidado o sentido da acao do lie e 

sua pertinencia, considerando inclusive, a sua asnicia, a trama tecida por suas 

liderancas para melhor compreender suas estrategias de poder. 

E arriscado falar de uma estrategia de poder do He porque; embora a direcao 

do bloco esteja concentrada em um grupo relativamente pequeno, falar em uma 

concepcao da a impressao de algo homogeneo - tudo que nao propomos sustentar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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neste trabalho -, entretanto, e perceptivel um modo estrategico de conceber a relacao 

com o poder institucional, alias, esse aspecto consiste noutro elemento que faz dessa 

uma entidade singular. 

A primeira convergencia nos discursos dos membros do He, reafirmada na 

pratica da entidade, diz respeito a necessidade de ocupar todos os espacos de poder 

para alem da dicotomia direita'esquerda.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Como diz Sueli Carneiro, entre a esquerda 

e direita eu continuo sendo negro"
 2

 (Vovo). Isso e bastante recorrente nos 

testemunhos dos entrevistados dessa pesquisa e se expressa na pratica tanto no apoio 

dado as candidaturas negras, como nas aliancas feitas com os representantes de 

oligarquias historicas da Bahia, que tem em Antonio Carlos Magalhaes sua expressao 

mais emblematica. 

Ha uma trama complexa no modo do He se relacionar com o poder que deve 

ser visto para alem do bem e do mal e das dicotomias simplistas. Trata-se de uma 

estrategia nem um pouco purista, um jogo onde nao ha inocentes passivos, um jogo de 

idas e vindas. 

Ha nesse jogo atores ativos e diversos e um mundo negro nao homogeneo 

onde alguns defendem o partido negro outros nao. Ha os que defendem o Partido 

Negro de forma bem explicita e evidente: 

"Hoje o He e uma realidade em que nao acreditam so os que 

sao cegos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (...) O futuro e incerto, mas na minlia opiniao, (o 

lie) vai continuar sendo essa coisa forte que sempre foi. E a 

tendencia natural das coisas e evoluir, e progredir para 

chegar ao ponto mdximo que nao e ser simplesmente uma 

entidade cultural, mas ser tambem um grande partido politico, 

porque hoje nos somos, talvez ainda primdrios em politica. 

(Paulo Bonfim) 

Ha tambem aqueles que defendem uma especie de poder dos negros, no 

entanto, nao concordant com o Partido Negro, e o que afirma um dos diretores da 

entidade: "Nao defendo, mas eu acho uma ideia razocn'el. Eu defendo que tenhamos 

negros em diversos Partidos, com plataformas voliadas aos interesses da populagao 

negra, mas Partido nao, ate hoje nao. " (Jonatas Conceicao) 

Ha ainda uma terceira via, aqueles que nao se opoem ao Partido Negro, 

contudo nao se sentem muito esclarecidos acerca desta proposta, embora defendam 

que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"A gente, nas campanhas politicas, muito negao fazendo boca 

de uma, indo volar, depois passa cleiqao e voce nao ve 

nenhum negro em um gabinefe desses, nem uma assessoria, 

nao ve nada(....)ds vezes, quando se vota no branco, eu acho 

que a genie tem que aprender a fazer politica, se tem um 

branco para enlrar no poder ,se for interessante negociar 

vamos negociar, agora tambem nos femos que saber usar o 

poder que nos temos, o poder do voto. Nao adianta fear 

reclamando se ninguem vota nos candidatos negros. Ames eu 

achcjva que podia volar em qual quer um . hoje eu ja penso 

diferente, mas nos temos quadros, temos candidatos 

interessantes, a gente pode resolver porque eu acho que o 

negro tem que criar um gosfinho pelo poder, tem fomar esse 

negocio, deixar de fear com medo de parti cipar. " (Antonio 

Carlos doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Santos Vovo) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Todavia, o He aiye vem crescendo inquestionavelmente e tem, na medida do 

possivel, se colocado enquanto uma referenda positiva para os negros, embora as 

condicoes de vida da comunidade negra como um todo em Salvador ainda nao tenha 

mudado muito. 

Nao se pode analisar as estrategias utilizadas pelos dirigentes do bloco como 

uma simples cooptacao ou, como quer, mais precisamente, Morales ao colocar em pe 

de igualdade o He e Gandhi enquanto autores de uma: 

"...negociacao com os orgaos publicos administradores da 

cultura, assim como no dmbito da industria cultural, 

garantindo para esses grupos sua parcela de retorno na 

rentabilidade da "baianidade". Trala-se ainda, do ponto de 

vista das barganhas eleitorais, de assegurar para os grupos 

organizados e sobretudo suas lideranqas, beneficios 

concrelos, como resullado da capilalizaqao politica, da 

mobilizacao politica, da mobilizaqao em torno da cultura 

afro-baiana" (Morales.1990:175) 

Nao da para enffentar essa questao de maneira simplista; naquilo que o He se 

propos a questionar a exclusao, a enffentar o racismo soffido pelo negro, dentro das 

condicoes que lhe foram imposta, ele conseguiu construir novos valores e se 

contrapos ffente ao discurso de que a Bahia vivia numa democracia racial, usando o 

instrumento da musica nesta empreitada: . 

"Entao, acho que a grande forqa do He, a grande diferenqa e 

no continuar dirigir e ser dirigido por negros e com a 

participacao efetiva do povo negro; entao, o que nos 

queremos realmente e mostrar a opiniao publica, atrcn'es do 

7 2

 Essa frase foi expressada por Sueli Cameiro em entrevista a Revista Caros Amigos que teve uma 

grande impacto na sociedade como todo. principalmente. na militancia negra e nos espacos intelectuais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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lie Aiye, que aqui na Bahia, , a parlicipagao do negro, 

principalmente no carnaval, e muito pouca. Tinha alguns 

ainda, mas locando, segurando corda, carregando a/egoria... 

Entao, nos queremos mostrar uma parlicipagao do negro com 

mais forga, mais deslacada, por isso fizemos um bloco com 

cores bonitas, com cores vivas, apesar de ter muitas 

dificufdades, e mostrar que esse negocio que na Liberdade, 

por exemplo, sempre se ouviu afirmar frases como: tudo que 

sobe desce, que na Liberdade nada vai para frente, que nos 

negdes eramos incompetenles. Assim nos viemos para o 

carncnal, para mostrar que o negro e poder, que tambem 

podia se organizar. Mostramos que o negro sabe dirigir, sabe 

fazer a coisa bem feita. Essa e a nossafrlosofra. E a partir dai 

que comegamos a usar o nosso poder, o nosso cabelo black, 

cabelo rastafari, comegamos a uiilizar a comunicaguo com as 

negias para nao espichar o cabelo. Atenlamos para um novo 

modo de vestir, o modo de se vestir do He Aiye. Comegamos a 

utilizar cores fortes, a uiilizar o vermelho que e uma cor 

condenada.O proprio Festival de Musica do lie, tudo isso e 

uma contribuigao paro o negro e para a Bahia. E voce ve que 

hoje tem dois grupos na Bahia: tern um que produz, que somos 

nos, e tem outro que explora a questao cultural e nos estamos 

brigando hoje para poder produzir e administrar. Por que 

hoje voce ve: antigamente, o ensaio do bloco era so 

marginal, hoje todo mundo quer sair no bloco, e festival de 

musica, dangarinas no show, cantor, cantora no show, tudo 

isso que ninguem fazia aqui na Bahia. Partindo dos blocos 

afro, a partir do He Aiye se colocou dangarino, penleado 

afro, lojas, nossa estetica afro, as cores do nosso bloco, tudo 

isso, mas a grande contribingao a comunidade negra, dada 

pelo lie Aiye, tudo isso foi conseguido atrar\>es da musica, 

especialmente a grande massa nao esta\>a preparada para 

participar de atividades como semindrios, como palestras." 

(Antonio Carlos Santos Vovo) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Essa cobranca quanto ao posicionamento do He adveio muitas vezes de alguns 

partidos que se reivindicam de esquerda, com os quais o movimento negro pouco 

contou; contudo, o Ee nunca teve uma defesa nesse sentido, ou seja, para as 

liderancas, como diz Vovo, a questao do negro esta para alem de esquerda ou direita, 

de polemica de classe, esta mais para raca. 

Assim, existe um certo consenso por parte dos membros dessa entidade em 

tomo de uma avaliacao positiva sobre esses anos. 0 He esta com vinte e sete anos, 

quase tres decadas fazendo da festa uma coisa seria da negritude contra o racismo, 

sobretudo, no tocante a construcao da auto-estima dos negros em Salvador. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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De maneira que, qualquer observador atento vai perceber atraves dos 

testemunhos trabalhados neste capitulo, que tanto os discursos como as praticas 

articuladas pelos sujeitos envolvidos nesta historia de vinte e sete anos de existencia 

do He -Aiye, colaboram e reforcam a tese de que o lie .Aiye contribui definitivamente 

para a construcao e desconstrucao da identidade etnica dos negros em Salvador, 

principalmente que ele e responsavel por uma acao que colocou em cheque um modo 

de fazer politica que nao so excluia o negro com seus problemas como separava e 

ainda separa cultura de politica, esvaziando o conteudo politico de suas 

manifestacSes culturais. 

A cultura produzida pelo He .Aiye e entendida como uma pratica dissidente 

que se opoe as outras regras, colocando a problematica da cultura negra-brasileira 

como:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "um lugar dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA contorno do valor universalista de verdade e do sentido 

fmalistico" (Sodre, 1983). 

Assim, o conceito proposto de cultura e o de "um algo mais" e nao o da forma 

dos romanticos, para os quais o todo e sempre a soma das partes; mas o modo de 

relacionamento com o real capaz de esvaziar paradigmas de estabilidade de sentido, 

de colocar em cheque a uruversalizacao das verdades, de mdeterrninar, insinuando 

novas regras para o jogo humano: uma producao dissidente. (Sodre, 1983) 

Alem disso, os testemunhos tem afirmado a forca politica de suas 

manifestacoes culturais, inclusive no combate ao racismo. Ha por parte das liderancas 

toda uma seguranca em afirmar que foi um acerto a escolha de optar por um caminho 

que partisse do cultural. 

Nesse sentido, o He opera um deslocamento, produzindo sentidos e nao 

sentidos, criando, por assim dizer, uma comunidade de sentido com uma precisa 

definicao, segundo a qual o caminho a seguir era o cultural para se chegar ao politico: 

" Aqui na Bahia tinha um grupo de negreiros, pessoas 

brancos que domi?ur\>am o estudo da cultura negra, no 

candomble, na capoeira, nas artes pldsiicas ninguem podia 

se destacar se nao fosse desse grupo. O bloco Afro foi uma 

coisa que surgiu fora do controle deles, e realmente levou a 

gente a pensar e descobrir que podia fazer muita coisa. Antes 

o pessoa/ do Movimento Negro ' nos criticcna, achm>a que a 

gente so sabia fazer batucada, pois acha\>a que as mudanqas 

nao podia ser pelo cultura/, tinha que ser pelo politico. Nos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3

 Esse mo\-imento que ele se refere e o MNU. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

102 



conseguimos mostrar que as mudangas eram pelo cultural, 

era onde linhamos forga para atingir o politico. " (Vovo) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Essa questao foi bem percebida por Bacelar quando problematizando a 

questao do ser negro em Salvador destacou a importancia da articulacao entre cultura 

e politica para o processo de construcao da identidade etnica dos negros naquela 

cidade. Ele consegue expressar bem essa preocupacao: 

"A cultura torna-se ideologia e politica na construgao da 

identidade do ser negro em Salvador. O seu poder de atracao 

e enorme, pela aproximagdo com a vivencia cotidiana dos 

segmentos negros. De forma dindmica, as raizes africanas sao 

revividas nas trancinhas, nas argolas, nas roupas, nas 

musicas. criando um sentimento de negritude, com um 

referencial etnico e histdrico identificador" (Bacelar. 1989:92) 

A opcao das entidades pelas praticas culturais enquanto estrategia politica e 

tambem evidente na fala de Joao Jorge, ex-membro do lie e presidente fundador do 

OLODUM: 

i "A opcao pelo caminho da mobilizagao cidtural como forma 

de desencadear um processo da luta, em vez de integrar-se as 

organizagdes politicas existentes (ou que surjam naquele 

periodo 'gradual de distensao do regime militar', quando jd 

se formavam novos partidos de esquerda), tambem pode ser 

compreendida, porque eslas eram maneiras tradicionais de 

fazer politico. Via de regra estas formas nao contempla\>am a 

questao etnica-cultural da jwentude; nao se desenvolvia uma 

• atmosfera mais leve de conscientizar e exercer agoes politicas 

com amplas camadas da populacao, que, em Salvador, sao 

negros". (Joao Jorge) 

Pensar esta relacao entre pratica politica e pratica cultural consiste num 

deslocamento nao so de objeto como, principalmente. de olhar. Sobretudo quando se 

tem como objeto empirico duas entidades como He e MNU que se constituiram num 

marco nacional da luta de combate ao racismo soffido por negros. 

No entanto, e bom que fique evidente, quando se coloca a pretensao de superar 

dicotomias, isso nao se imptica em forcar a fala dos sujeitos. Superar, aqui, em 

primeiro lugar, significa verifjcar, do ponto de vista teorico e ate logico, em que 

medida essa operacao de separacao e possivel, por exemplo: como as praticas e rituais 

do candomble predominantes na lutaAnda dos negros puderam ser remetidas 

estritamente a esfera da cultura, se ate 1986 eram proibidas pelo Estado (portanto 

bastante perseguidas) e se constituiam e se constituem ate hoje como a maior fonte de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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elementos e simbolos de uma cosmologia e da constru?ao de referenciais identitarios 

para os negros no Brasil
9 

Sera que a historia de enfrentamento e resistencia que representaram as 

praticas do Candomble nao e suficiente para atribui-la um carater politico
9 

Nao se faz mister ir muito longe para compreender o carater de protesto dessas 

praticas culturais. A historia do negro no Brasil, sobretudo na Bahia, esta repleta de 

exemplos de manifestacoes culturais que tiveram e ainda tem um papel politico 

fundamental na trajetoria do negro e no enfrentamento da sua condicao de 

discrirninado. 

Nao podemos negligenciar o fato de que os batuques e o samba eram 

literalmente discriminados e tratados como praticas primitivas no passado nao tao 

distante, chegando a ser proibidos em 1905. Neste sentido, sao sintomaticos os textos 

publicados por Nina Rodrigues extraido dos Jomais da epoca, onde se expressa o 

sentimento de repulsa as manifestacoes carnavalescas dos negros: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Refiro-me a grande festa do carnar\>al e ao abuso que nela se 

tem introduzido com a apresentagao de mascaras mal 

prontas, porcos e mesmo maltrapilhos e tambem ao modo 

porque se tem africanizado, entre nos, essa grande festa da 

civilizagdo. Eu nao trato aqui dos Clubes uniformizados que 

obedecendo a um ponto de vista qfricanos, como a Embaixada 

Africana, Pdndegos da Africa, etc., porem acho que a 

autoridade deveria proibir esses batuques e candombles, que 

em grandes quantidades alastram as ruas nestes dias 

produzindo essa enorme barulhada sem torn, nem som, como 

se estivessemos na Quinta das Beatas ou no Engenho Velho, 

assim como essa mascarada vestida de saia e forgo, entoando 

o tradicional samba, pois que tudo isso e incompativel com o 

nosso estado de civilizagdo (Jornal de Noticias. J2 02'J 90J apud 

Rodrigues, 1977:157) 

De modo que e possivel conceber um sentido etnotextual, cujos testemunhos 

defendem que a acao do He atua numa perspectiva transindividual e dissidente? Na 

verdade ha quem defenda que essa entidade opera uma sintese modema, uma vez que 

o He Aiye consegue atualizar tradicoes milenares, bem como trazer as lutas 

contemporaneas, fazendo uma sintese cultural, no seu entender, perfeita: 

"Quando nos produzimos hd 25 anos uma manifestagao 

tipicamente africana isso e uma referenda fundamental para 

quem quer fazer cultura nesta diregao. O que nos fizemos e 

fazemos ate hoje e atualizar a cidtura produzida, presenwda zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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nos quilombos, noszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lerreiros de candombles, preservadas em 

outras manifestacoes tipicumente africanas e brasileiras; nos 

atualizamos muito isso que era feito ate o anos setenfa e 

demos uma forma mais moderna. Uma forma mais de massa 

para grandes aglomeraqoes, uma forma mais urbana; entao o 

lie Aiye fez um dia/ogo muito grande com tudo que se 

produzia tambem fora do candomble, com os blocos 

percusivos, e antes deles, e produziu essa sintese que e muito 

singidar e importante para todos nos: dos ritmos da cultura 

religiosa e com os ritmos da cuittira mais urbana, digamos 

assim, mais prof ana e toda essa cultura voltada para a 

questao da contestaqao, da reivindicaqao, da luta pelo poder 

e tudo isso ja a partir de uma inleraqao de uma iigaqao com 

as lutas dos negrvs norte-americanos, das Unas dos africanos 

para sua liberlaqao dos anos 70. Entao, o lie veio como 

sintese tanto das lutas brasileiras como das lutas 

inteniacionais. (...Jser moderno e isso, e voce consegtnr fazer 

sinteses de vdrias culturas de vdrios movimenios culturais. 

Isto e tao importante que logo a populaqao brasileira se 

identifcou conosco. E isso que define essa cultura do He, essa 

cultura moderna, que aponla para o futuro, mas com essa 

ponte de respeito pelo passado com essa ponte de preservar e 

expandir. (Jonatas Conceiqao) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De fato, por mais que esse discurso esteja atravessado de vontade de verdade, 

como qualquer perspectiva etnotextual, sao inegaveis as simbioses operadas pelo He 

Aiye e o carater dissidente dos discursos e praticas dessa entidade atuando na luta 

contra o racismo soffido pelos negros em Salvador. 

Enfim, quanto ao He Aiye, podemos concluir, reforcando que nao ha apenas 

um sentido na sua acao, mais muitos sentidos e nao sentidos nas praticas e 

acontecimentos desenvolvidos por suas liderancas, que resultant numa acao dissidente 

encontrando na cultura a materia-prima na construcao de identidade etnica-racial. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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C A P I T U L O I I I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Eu acho que o M N U entra 4 anos depois, em 

1978 com uma funcao importantissima que 

era aproveitar o esforco dos blocos afros e 

fazer um trabalho politico de 

conscientizacao, de deniincia e de historia. 

Que ate entao a gente nao sabia, nao 

conhecia nenhum lider negro, nao conhecia a 

historia da Africa, nao conhecia a nossa 

propria historia que era veiculada via livros 

didaticos, historiografia oficial extremamente 

distorcida. A partir dai eu acho que o 

Movimento Negro Unificado teve espaco, 

que era dos blocos afro." (Arani Santana) 

MNU: o F A Z E R E O F A L A R DE UMA ENTIDADE NA L U T A DE C O M B A T E AO 

R A C I S M O E NA CONSTRUCAO DO SER NEGRO E M S A L V A D O R zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Falar sobre como a acao do Movimento Negro Unificado (MNU). contra o . 

racismo soffido pelos negros em Salvador contribui para a construcao da identidade 

etnica-racial dos negros, destacando a relacao entre politica e cultura neste processo 

pressupoe pensar, depois de tudo aquilo que ja dissemos no decorrer desta dissertapao, 

se e como esta entidade e capaz de fundir cultura e politica na producao de uma 

subjetividade dissidente, ou seja, e buscar compreender as singularidades desse 

movimento do ponto de vista politico-cultural, para melhor entender a construcao 

identitaria subjacente a esse processo de luta contra o racismo. 

Motivados por essa preocupacao, escolhemos a epigrafe acima para abrir este 

capitulo; nao por coincidencia o depoimento escolhido foi justamente o de Arani 

Santana, uma das atuais diretoras do lie Aiye, que foi uma das fundadoras do M N U 

em Salvador onde internamente enffentou muitas divergencias, inclusive muitas delas 

ligadas a discussao sobre a relacao entre politica e cultura, culminando na sua saida 

desta entidade. .Arani, ao sair do MNU, passou a fazer parte mais intensamente do lie 

Aiye e, segundo essa depoente, foi la que ela pode dar melhor contribuicao ao 

movimento de combate ao racismo. 

Mas, em que pese Arani tecer criticas a conducao politica da luta contra o 

racismo no MNU, ela reconhece a contribuicao dessa entidade, porem destaca que tal 

contribuicao so foi possivel com a criacao dos espacos de ensaios dos blocos affos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"Eutdo eu acho que o lie Aire tem uma verfente que hoje ja aprofundou muito mais, e 

que o MNU so feve /astro por conta da existencia dessas entidades negras. "(Arani 

Santana)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Assim, fica implicito o lugar da cultura e a forca politica desta. A cultura 

seria a alavanca para a emergencia do movimento negro, por isso destacar que o MNU 

surge 4 anos depois do He, aproveitando o esforco dos blocos afro para fazer um 

trabalho de conscientizacao: "Espaco ou aglomeragao da comunidade negra para, 

gradativamente, comecar a passar informacdes. inclusive certa consciencia para 

populacao de que se deve, se deveria denunciar as atitudes racistas, encorajando 

essa populacao ". (Arani Santana) 

Arani. conforme demonstramos acima, nao nega a importancia do Movimento 

Negro Unificado na luta contra o racismo, inclusive afirma que essa entidade foi 

necessaria na sua formacao, lhe propiciando informacoes sobre as questoes do negro, 

pois muito daquilo que ela conhece sobre a Historia da Africa deve-se ao MNU. 

As colocacoes de .Arani sao interessantes para reforcar a tese da existencia de 

um entrelacamento entre MNU e He Aiye e, embora nao chegue a defrnir como esta 

colocada esta relacao entre cultura e politica no MNU, ela levanta nas entrelinhas uma 

diferenca de prioridade no tratamento da questao cultural entre as duas entidades. 

Segundo Arani sao formas diferentes de conceber politicamente a cultura, 

inclusive, em outro momento do seu discurso, ela fala da sua experiencia na entidade 

no final da decada de setenta, afrrmando que tiveram problemas pela forma que eram 

tratadas algumas questoes como a educacao, o candomble, alem de outras questoes 

culturais. 

Entretanto, essas criticas de Arani se reportavam ao tempo em que essa 

depoente era militante do MNU, desde o periodo da sua fundacao ate o inicio da 

decada de oitenta. Sobre esse periodo outros membros do He fazem criticas 

semelhantes ao MNU. No caso de Vovo, por exemplo, isso e feito reiteradas vezes. 

Contudo. como esta colocada a relacao entre politica e cultura atualmente no MNU? 

A respeito disso, uma outra depoente, militante do MNU, tambem atual 

diretora do He e uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado na Bahia, 

coloca mais explicitamente que: 

"... jd howe um tempo em que se separou o He Aiye do MNU, 

cu/tura de politica, separou racismo, identidade cultural e, eu 

acho que um dos grandes avancos, alias, um dos grandes 

avancos, se nao se pode dizer o grande mango hoje e que nos 

estamos passando por um processo de compreensao de que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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nao existe separacdo en/re cultura, politico, identidade, 

combute ao racismo, porque essa luta e uma so, ela e 

integrada, e o que nos estamos trabalhando hoje, seja a nivel 

do proprio movimento negro, seja a nivel da academia, eu 

acho que os dois se integram Tambem entendo que acabou o 

tempo de voce separar mililante e academico, militdncia no 

movimento negro, milildncia na academia. Eu acho que essa 

luta e integrada; por exemplo, o que facilita o meu trabalho e 

que eu a cada vez que eu estou mais proximo do trabalho do 

He Aire, quando eu me encontro e participo do camaval, 

quando eu me reuno com a diretoria do He, quando eu 

corner so com associados do Curuzu, isso tudo e o que 

assegura a base para as minhas pesquisas na academia. " 

(Maria dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lourdes Siqueira) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 testemunho acima reflete bem a necessidade de superar a dicotomia entre 

politica e cultura para o movimento negro como um todo e, principalmente, no caso 

da nossa pesquisa, para o MNU e o He. Todavia a formulacao nos chama atencao 

porque a depoente diz que ja houve um tempo no qua! separava-se cultura de politica, 

teoria de pratica, mas que hoje isso esta um tanto superado. O que, no minimo, indica 

que a afirmacao muito recorrente pelos entrevistados do lie Aiye de que o MNU nos 

seus primeiros anos negligenciava a importancia da cultura e procedente. 

Apesar de a depoente ter uma formacao e uma experiencia que lhe confere 

muita autoridade, com efeito sua afirmacao segundo a qual hoje nao ha separacao 

entre cultura e politica nao e ponto de chegada, mas de partida, ate porque trata-se de 

uma das questoes centrais de nosso trabalho. 

Assim, para saber como se opera a relacao entre politica e cultura nas praticas 

e discursos do MNU, nada como comecar por analisar seus documentos basicos. N o 

programa de acao aprovado no IX Congresso Nacional de Belo Horizonte, em 1990, 

fica bem evidente qual ao conceito e o significado de cultura para o movimento: 

"Para melhor situar a visao do MNU sobre a cultura de um 

povo residla do acumulo de formas de relacao entre pessoas e 

destas com a natureza. Expressa-se atrm'es daproducao geral 

da vida, incluindo as relacoes de trabalho, distribuiqdo de 

bens materials e simbolicos, relagoes de poder, os codigos 

morals, socials, religiosos e esteticos. Cada cultura tern sua 

propria linha de desenvolvimento, seu proprio sistema de 

referenda, calcados na hisldria do povo que a produz. 

Cultura, em ultima instdricia revela a visao de mundo que 

implica na valorizacao de certas praticas e na des\>a!orizagao 

e abandono de outras" (programa de acao do MNU, 1990) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Tal citacao alem de revelar de antemao o grau de capacidade de formulacao 

dos militantes desta entidade, mostra que, pelo menos em termos do programa de 

acao, nao existe essa separacao entre cultura e politica, antes, pelo contrario. expressa 

uma preocupacao de cultura enquanto resistencia e, consequentemente, enquanto 

materia-prima para construcao de identidade, uma vez que o mesmo documento 

argumenta que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"...no Brasil. a importdncia da cultura para sobrevivencia da 

identidade negra e inquestiondvel. Atraves dela, o negro vem 

resistindo ha seculos de tentativas de esmagamento, criando e 

recriando referencias que possibilitam o mutuo 

reconhecimenfo e formas de solidariedade, frente a uma 

sociedade sabidamente hostil, mas como na sociedade, a 

riqueza da maioria se fa: pela exploraqao de muitos , a 

classe dominante procura, de todas as formas, impedir, 

distorcer, negar e cooptar uma outra visao do mundo que nao 

seja a dela, voltada para a manutengao de seu poder. Por isto 

tambem, chama a cultura de todo povo de folclore", de 

cultura 'marginal, escamoteando a visao de mundo a ser 

construida a partir de uma perspectiva popular e 

revoluciondria, contrdria a seus interesses." 

Sem duvida, a citacao acima por si so nao basta como evidencia de que o 

MNU rompe com a dicotomia entre cultura e politica, mas reforca a relevancia desta 

discussao e mostra como isso esta colocado na luta da entidade, de tal forma que 

operar esta dicotomia e, no minimo, uma contradicao em termos do seu proprio 

Programa de Acao. 

Por outro lado, como os proprios documentos basicos mostram, havia uma 

preocupacao do MNU com a possibilidade de que aquilo que eles chamavam de 

cultura negra fosse manipulada. Nao seria este um indicio de que os membros do 

MNU inicialmente se reivindicavam enquanto sujeitos politicos, em detrimento dos 

sujeitos culturais? 

O fato e que entre os militantes que falaram para essa pesquisa, sejam por 

pertencentes ao MNU, sejam os pertencentes ao He, todos defendem que hoje essa 

dicotomia esta superada, demonstrando que ja houve alguma mudanca na forma de 

conceber a questao cultural dentro do MNU, pelo menos em Salvador. Nao e dificil 

perceber esse deslocamento, tampouco isso fica so nessas citac5es que ja fizemos; sao 

muitas falas, o proprio Luis Alberto, um ator bem conhecido desse movimento. que 

antigamente compreendia a existencia de uma tal separacao entre o setor cultural e o 

politico, parece ter reformulado sua opiniao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"Bom, o Movimento Negro Unificado e uma organizaqao que 

tern contribuido para a identidade etnica nao so dos negros 

em Salvador, mas no Brasil. E uma das principals 

organizaqdes, senao a principal organizaqao surgida a partir 

da decada de 70, que cnfrentou um debate muito serio com a 

elite brasileira que defendia a ideia de que o Brasil vivid uma 

democracia racial. O MNU sustentou um debate que demoliu 

essa afirmativa, e que ao mesmo tempo contribui com o 

debate sobre a necessidade de que os negros para se 

transformarem em sujeitos politicos aqui no Brasil. 

precisavam construir on, de outra forma, reconstruir sua 

identidade etnica. Isso veio combinado, evidentemente, com a 

aqao politica do MNU e organizaqdes de cardter cultural; os 

blocos afro, os Afoxes, principalmente os blocos afros 

surgidos tambem, inclusive anteriores asS€\U" (Luiz Alberto) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para Yaldeci, por exemplo, essa relacao entre cultura e politica estava presente 

na entidade como uma necessidade e foi importante para a definicao de uma 

singularidade para a mesma, pois a cultura realimentava o politico e diferenciava o 

MNU em relacao as organizacoes politicas negras anteriores. 

"O Movimento Negro Unificado retoma a luta do Movimento 

Negro de um ponto de vista de uma aqao mais politica 

direcionada na sociedade porque depois da repressao a genie 

vai ser o primeiro movimento com esse cardter muito bem 

definido, mas o que realimenta esse movimento e todo um 

resgate dos aspeclos culturais, ancestrais e religiosos da 

comunidade negra, tanto que a principio algumas pessoas 

diziam assim: "olhe, identificam o militante do Movimento 

Negro na rua, por causa da roupa, da alpercata de couro... " 

(Yaldeci Nascimento) 

0 interessante nesse depoimento e como a questao cultural sera reivindicada 

como um resgate do MNU: 

"quer dizer, a gente vem resgatando uma serie de aspectos 

que sao aspectos da cultura negra; entao, nao da para dizer 

que pra gente nao era prioridade essa historia de questoes 

culturais, porque e o Movimento Negro que vai comeqar 

botando na rua, espalhando em todas as areas de educaqao o 

que e o pernor da comunidade negra, o que e o modo de vestir 

da comunidade negra, como a comunidade negra se relaciona 

com oseu cotidiano. " O'aldeciNascimento) 

Todavia, na sequencia da sua fala, ela comeca a operar a dicotomia, 

reivindicando para o MNU a condicao de ter dado um carater politico a essa producao 

de referenciais etnico-raciais: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"(...) entao, ele tern um papel fundamental do ponto de visfa 

da questao da identidade negra e da referenda da 

comunidade negra; na verdade, voce vai fer o Movimento 

Negro Unificado fazendo a elaboracao do discurso politico e 

as entidades culturais dando seu suporle do ponto de vista do 

que e construir o referenda! da roupa, do be/o, do transado, 

quern vai dar o suporle politico de tudo isso e o M NU Entao, 

nao e possivel voce pensar no Movimento Negro Unificado 

como um movimento politico e acultural: nem da pra pensar a 

identidade do movimento cultural brasileiro. principalmente 

de Salvador como He Aiye, Olodum, Araketu, que seja apenas 

cultural e apolitico, na verdade existe um politico no cultural 

extremamenle intricado " fl'aldeci Nascimcmo) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alem disso, Valdeci procura argumentar que o MNU retoma a luta de um 

ponto de vista mais da acao politica, o que indica uma supervalorizacao do politico 

em detrimento do cultural, embora essa mesma depoente tenha argumentado que nao 

ha como pensar o MNU enquanto um movimento acultural. 

Contudo, e flagrante uma certa ambigiiidade tanto nos discursos como nas 

praticas de alguns militantes, quanto ao tratamento politico da questao cultural na 

entidade; neste sentido, um outro trecho do depoimento de Valdeci, quando a mesma 

procura argumentar que essa dicotomia entre cultura e politica nao cabe na 

comunidade negra, contribui para demonstrar a complexidade do tema: 

"A comunidade negra e essencialmente religiosa. Nos somos um 

povo onde a nossa tradigao religiosa e ancestral (...) entao, voce 

tern um povo, uma cultura que e essencialmente religiosa pelo 

seu proprio trago de ancestralidade, nos temos que cuidar do 

espiritual, por mais que os revoluciondrios digam que a religiao 

seja ulopica; dangar, cantor e fazer samba e algo que e forte e 

isso voce aglutina comunidade, voce mobiliza comunidade, voce 

tern solidariedade da comunidade para fazer uma festa, essa e a 

forma que a comunidade negra tern de lidar com a vida e isso e 

algo que a gente, enquanto movimento negro, sempre teve e 

sempre nos fortaleceu (...) qual era o seu caminho de 

aprendizagem? isso e pra mim minto interessante, tipo assim; 

quando voce ia entrar no MNU e - antes e depois das reunioes -

(...) qual e o programa do movimento negro no Brasil, dos 

militantes do movimento negro? ir para ensaio de bloco, ir para 

o Pe/ourinho, ir para festa de Iansd, e muito complicado voce 

dizer assim: "que cultura e politica td separado" (Taldeci 

Nascimento) 

Por outro lado, essa militante reconhece que, embora houvesse uma influencia 

marcante da esquerda marxista, a vinculacao com o cotidiano, com o cultural era 

predominante de tal forma que nao era possivel se relacionar com isso de forma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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pragmatica ou a partir de uma estrategia de cooptacao das pessoas envolvidas mais 

diretamente com a questao cultural: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"agora nos aprendemos a lidar com isso, porque na realidade a 

formaqao de uma grande maioria no movimento negro era uma 

formaqao que tava num dado momenlo construida a partir de 

uma visao da esquerda marxista, de que tudo isso nao tinha 

muito a ver. So que o movimento negro nao consegue se 

desvencilhar desse cotidiano e dessa forca que tern a cultura e a 

religiosidade pra comunidade negra, e lire digo esse 

envolvimento que muito de nos temos hoje com as questoes 

culturais e religiosas da comunidade negra nao e estrategica 

para alacar a comunidade. Porque na realidade, quando a gente 

tern relacao com terreiro de candomhle ou quando a gente tern 

relaqao com os blocos afro, difrciimente a gente impoe o discurso 

que a gente tern, voce pode ver Jonatas dentro do He Aiye hoje, 

voce pode ver Lindinalva4 dentro do Terreiro de Cobre, 

Yaldelio dentro do Terreiro de Candomble e nao id colocado o 

discurso do movimento negro, da forma como o movimento 

negro, ale algum tempo atrds, compreendia como o discurso 

dele; voce tern uma reflexao daquela comunidade, como e/a lida 

com suas questoes politicas, religiosas e cotidianas. Entao, eu 

nao vejo o movimento negro hoje separado dessa questao 

cultural ou dessa questao religiosa, a gente tern muito essa 

dimensao hoje do papel politico da cultura. Ate onde o cultural e 

politico, o politico e cultural para construqao da comunidade 

negra, da referenda de identidade, da referenda de auto-estima, 

porque nao tern outro espaqo pra voce construir auto-estima e 

identidade da comunidade negra que nao seja neste espaqo, 

neste territorio negro, que foram refortalecidos nesses ultimos 

anos e que o movimento negro vai ler uma colaboraqao 

signifrcativa no forlalecimenlo desses espaqos. Ele vai passar a 

ser algo mais publico e melhor tratado, ou seja, as pessoas nao 

vao ler tanta resist end a em cira/lar nesses espaqos como tinha 

anos atrds. " (lalded Nascimento) 

O testemunho de Valdeci toca no amago da questao, pois por mais que o 

discurso de esquerda e a sua influencia tensione e chegue ate a capitular num ou 

noutro militants um sentimento que despreza ou desvaloriza as praticas culturais, 

sobretudo na sua dimensao politica, a importancia da cultura vai estar colocada, ou 

seja, ainda que a cultura nao tenha sido reconhecida na sua importancia o suficiente 

para a entidade como um todo, ela funciona como materia prima de identidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 Dos militantes citados, Jonatas e Lindinalva eram membros do MNTJ e agora sao diretores do lie 

Aiye, sendo que Lindinalva juntamente com Valdelio sao tambem filhos do Terreiro do Cobre, dai o 

comenuirio de Valdeci. - -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Assim. se nao podemos afirmar que ha atualmente uma nitida dicotomia entre 

cultura e politica no MNU, tambem nao podemos dizer que ha uma superacao dessa 

dicotomia nos moldes do He Aye. Em funcao da proximidade entre essas entidades, 

ha uma tendencia para que esses limites dicotomicos sejam cada vez mais superados; 

entretanto, ha que se reconhecer a existencia uma nova visao de cultura no MNU 

atualmente. um tanto diversa da forma pela qual foi concebida nos primeiros anos da 

entidade na Bahia. 

Sao muitas formulacdes apontando no sentido de quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "a questao cultural e um 

ponto de partida, e um fundamento, quer dizer, diria que nela esta incluida 

justamente a base filosdjica do ser negro no Brasil e ser negro no mundo. Entao, e 

fundamental." (YaldelioJ. Isso, porem, nao resolve o problema, pois embora esteja 

colocada a necessidade de romper com a dicotomia entre cultura e politica na pratica 

do MNU, paira ainda uma tendencia daquilo que Gilbert Durant, em Estruturas 

Antropologicas do Imaginario (1997), assinalou como diaretica, uma aspiracao de 

purificacao e separacao que esta internalizada na estrutura do imaginario. 

Mas, temos muito que discutir sobre o processo de producao de subjetividade 

proporcionada pelo MNU, sobretudo a respeito da forma como essa entidade contribui 

para a construcao da identidade dos negros na sua pratica de combate ao racismo, o 

que nos ajudara na compreensao de como se da a relacao entre cultura e politica no 

MNU. 

Todavia, nao se pode negligenciar a singularidade desta entidade com relacao 

as outras entidades do movimento negro, sobretudo as entidades do tipo De Aiye, que 

dentro da especificidade de entidade carnavalesca tern dado uma parcela de 

contribuicao fundamental na luta de combate ao racismo. 

Por outro lado, a diferenca entre a estrutura organizativa do De e a do MNU e 

bastante significative, o que permite um clima para divergencias mais propicio no 

segundo do que o primeiro, uma vez que o He, em que pese ser reconhecido 

internacionalmente pelo seu poder de mobilizacao etnica-racial, tern uma estrutura 

organizativa restrita a Salvador, muito influenciada pela hierarquia existente no 

candomble, dispondo de uma estrutura patrimonial quase que familiar, enquanto o 

Movimento Negro Unificado, ainda que sofra a influencia do He e de toda a tradicao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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cultural de seus ancestrais, funciona a partir de uma estrutura de abrangencia nacional, 

semelhante a dos partidos politicos modernos'5. 

Assim, e preciso considerar que o Movimento Negro Unificado - conforme 

estatuto aprovado no seu II Congresso Extraordinario. realizado no Rio de Janeiro, 

entre os dias 29 e 31/03/1991 - tern a seguinte estrutura: a) Nucleo de Base (NB); b) 

Grupos de trabalho (GT); c) Coordenacao Municipal (CM); d) Coordenacao Estadual 

(CE); e) Coordenacao Nacional (CN); f) Comissao Executive Nacional (COM). Sendo 

que as assembleias municipais, assembleias estaduais, encontros e congressos 

nacionais sao foruns de deliberacao da entidade. 

Os nucleos, como diz o estatuto, sao pontos avancados do MNU junto as 

categorias de trabalhadores, escolas, nos espacos artisticos e religiosos, nos locais de 

lazer e moradia. Cabe aos nucleos implementar politicas do MNU nas areas de 

atuacao, sendo que eles devem se organizar de acordo com as particularidades da area 

onde estao inseridos, tendo como referencias os documentos basicos da entidade. O 

Nucleo de Base devera ter no minimo tres membros e um representante em cada 

Grupo de Trabalho. •-• • - - — 

Os Grupos de Trabalho sao orgaos de articulacao, difusao e integracao da acao 

dos Nucleos de Base e sao formados com o minimo de tres membros. Cada Grupo de 

Trabalho elegera um Coordenador, com um mandato de um ano de duracao. O GT 

podera constituir comissoes de acordo com suas necessidades e devera realizar, a cada 

dois meses, plenarias que envolvam o conjunto da militancia articuladas com os 

Nucleos de Base. 

As Coordenacoes Municipais sao responsaveis pela direcao politica do M N U 

no municipio, assim como pela articulacao e integracao de suas atividades. A 

Coordenacao Estadual assume as mesmas obrigacoes da Coordenacao Municipal, mas 

no ambito estadual; tendo como base as deliberacoes nacionais, poe em pratica, em 

nivel estaduaL a linha politica do MNU estabelecida no Congresso Nacional da 

entidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 Parndo politico no sentido de uma forma qualquer de associacao ^ oluntaria que almeja o controle 

direth'O de uma dada organizacao. a fim de promover uma determinada poliuca no interior desta. Ou 

seja pode haver, segundo essa defmicao, partidos em qualquer forma de organizacao cuja constiruicao 

interna permita a lhre formacao de agrupamentos: seja em ralacao a um Clube Esportho, seja \ oltado 

ao poder de um Estado, entendendo este ultimo enquanto o monopolio legitimo do uso organizado da 

forca no interior de um dado territ6rio.(Weber. 1994) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A Coordenacao Nacional (CON) e o orgao maximo de direcao nacional. 

cabendo-ihe o papel de deliberar e dar a direcao politica para o MNU, de acordo com 

as de l ibe ra tes do Congresso. A Coordenacao Executive Nacional (CEN) como o 

proprio nome diz. e uma coordenacao executiva formada pelos cinco principals 

coordenadores da CON, a saber: o Coordenador Nacional, o Coordenador de 

Formacao Politica e Organizacao, o Coordenador de Financas, o Coordenador de 

Imprensa e Comunicacao e o Coordenador de Relacoes Internacionais. 

Trata-se de uma estrutura complexa de dificil manutencao, a cada Congresso 

elege-se uma nova Coordenacao Nacional, mudando. assim, os membros da CEN. 

Tal estrutura, contudo, nao impossibilitou que essa entidade desenvolvesse 

uma forca de aglutinacao dos negros em Salvador, um laco de pertecimento que cruza 

e interage com o sentido de ser negro do He Aye . A entrevista de Valdeci e uma das 

tantas que ilustra bem isso: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Eu tenho lanla coisa para falar sobre oA4NU, eu vivi tan to o 

MNU que e como se ele incorporasse, eu vivi tanto o MNU, 

que nao da para pegar o que voce viveu de fato (...) e como se 

....... . ele incorporasse, fax parte da circulagao sanguined, voce nao 

sente o MNU como algo fora: ele e voce, voce e ele. Ele vai 

cumprir um papel significativo de oposigao do ponto de vista 

histdrico no Brasil em relagao ao racismo. Na realidade, a 

retomada do MNU, a reorganizagao do movimento negro no 

Brasil e o surgimento do MNU vai trazer para o cendrio 

naciotial tudo que foi apagado, perseguido e tirado de 

circulagao em relagao as organizagoes negras nas decadas 

anteriores, desde decada de trinta, decada de quarenta, com 

Teatro Experimental, Frente Negra, todas essas organizagoes 

que existiram anteriores ao MNU. " ( Valdeci do Nascimento) 

Esse depoimento, portanto, e interessante por apontar um aspecto, por sinal 

muito recorrente nos testemunhos da maioria dos militantes, a respeito da construcao da 

condicao de pertencimento do grupo, interferindo na construcao de identidade 

individual, o que pressupoe uma construcao cultural que demarque essa singularidade 

correspondente a um campo de alteridade. Tudo isso esta implicito na afirmacao da 

depoente sobre o fato de o MNU trazer para o cenario nacional tudo que foi perseguido 

e tirado de circulacao em relacao as organizac5es negras que antecederam essa 

entidade. 

Quanto a essas construcoes que estabelecem lacos de pertecimento, nao so a 

fala acima aponta neste sentido: a maioria dos militantes entrevistados do MNU, 

sobretudo as mulheres, defendem na sua unanimidade esse entrelacamento da vida da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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entidade com a sua vida, onde o compromisso de combater o racismo passa a acontecer 

24 horas por dia; como resume Valdeci quanto ao NfXU: voce e ele e ele e voce. 

Com efeito, a existencia da entidade e responsavel pela construcao de um 

modo de ser que mexe com a existencia dos seus membros. mas que deve ser entendida 

dentro de uma rede, cujos indi\iduos que a compoem sao, simultaneamente, sujeitos e 

assujeitados entrelacados pelo fio da discriminacao racial sofrida a partir de uma 

determinada configuracao cultural. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Quando eu decidi vir worar aqui, ja depois de ler lerwinado a 

Universidade etc., eu me integrei ao Movimento Negro e de Id 

para cd a sensagao que eu tenho e que minha vida foi 

totalmente modificada pela minha participacao ali. Totalmente 

modificada, quer dizer, num impacto, por exemplo, que nem 

mesmo o Movimento Estudantil com toda a insergao que eu 

tinha causou, percebe? Uma coisa que vem muito em funcao da 

caracteristica, da natureza mesmo da luta anti-racista, quer 

dizer, das dimensoes dentro da luta anti-racista que nao tern a 

ver pura e simplesmente com a tua condigao de cidadao no 

mundo, mas tern muito a ver com tua existencia. Ou seja, para 

te poder abson>er, digamos assim, a profundidade do que essa 

luta anti-racista representa numa sociedade como a brasileira e 

preciso que tu incorpores isso na tua propria existencia, na tua 

propria vida, quer dizer, nao e uma coisa tao superficial como, 

por exemplo, a coisa dos padroes esteticos que tu passas a 

adotar, mas e de como muda totalmente as tuas relagoes com 

outras pessoas negras. " (Luiza Bairrosj 

E interessante o sentimento de pertecimento subjacente as falas dos depoentes. 

Luiza, por exemplo, fala de algo que ela passou a comungar com muitas pessoas ao 

ingressar no Movimento Negro Unificado, um novo sentido, um sentimento de 

comunidade, de comunidade etnica no sentido tratado por esta pesquisa76, uma nova 

ambiencia, uma nova cosmologia, o que pressupoe a construcao de novos valores, 

enfim, de novos simbolos, novos tracos diacriticos, de demarcacao de tracos 

definidores de identidade que tern na cultura sua principal materia prima, ou seja, uma 

nova subjetividade. 

Neste sentido Luiza Bairros deixa implicito na sua fala o quanto o MNU 

produz subjetividades capazes de operar deslocamentos que inauguram um novo modo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ja que a associacao a um grupo etnico se refere sempre a um sentimento de alteridade que se expressa mediante 

sinais distintivos. objetivos ou nao. mas significativos aos olhos dos atoresTBarth. 1969). (Canalho.1989) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de ser que extrapolam o modo ser negro brasileiro e se comunga, se conecta com os 

negros da Diaspora Africana: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Tu passas a ver de uma outra forma, de uma forma que e 

comp/ctameiile diferenfe, tu passas a perceber, digamos assim. 

a tua existencia numa outra perspectiva hisldrica. Tu passas. 

inclusive, a te perceber nao apenas como negro que nasceu no 

Brasil, mas como alguem que fa: parte de um processo muito 

maior que esse processo da diaspora, tu passas a te relacionar 

mais profundamente com os negros de outras panes do mundo 

a ponto de incorporar no reperlorio da luta que tu desenvolves 

localmente uma pauta que, digamos assim, que interessa aos 

negros de outros cantos do mundo. Quer di:er, nao e por acaso 

que toda luta, por exemplo, como o movimento pela libertacao 

da Africa teve um impaclo tao grande sobre a gente" (Luiza 

Bairros) 

Sao condutas que forjam lacos de pertecimento e uma relacao social, cujos 

agentes orientam suas acoes a partir de um sentimento comum em que se conecta e se 

baseia numa certa reciprocidade. Ou seja, ha uma conexao de sentido proxima a da 

perspectiva conceitual weberiana, na medida em que os agentes produzem um ethos, 

um espirito, uma etica contra o racismo para o qual procuram adequar os meios ao 

alcance dos seus objetivos. 

Contudo, nao queremos amarrar as praticas e discursos dessa entidade ao 

aparato teorico-metodologico weberiano, ate porque nao concebemos uma analise de 

discurso refem de uma construcao tipica ideal, uma vez que aqui tratamos de acoes 

dissidentes que produzem sentidos e nao-sentidos. As praticas e os discursos do M N U 

ultrapassam os modelos de racionalidade de Weber ate pelo grau de desejos77 contidos 

na producao de subjetividade que sustenta a busca de uma comunidade etnica para 

qual e preciso sentidos varios. 

Sao, portanto, construcoes, processos de subjetividades, enfim, sao platos, ou 

seja, regioes de intensidades continuas, feitas da latitude dos corpos que vao se 

encontrando; corpos que podem ser humanos, animais, sonoros, ou ate mesmo 

constituidos de uma ideia, de uma lingua, de uma coletividade que servem como fator 

de afetivacao da existencia. (Rolnik, 1989) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo Rolnik, em Cartografia do Desejo, 1989. desejos sao movimentos de afetos e de simulacao 

desses afetos em certas mascaras, movimento gerado no encontro dos corpos. tambem um movimento 

continuo de desencantamento. no qual, ao surgirem novos afetos. efeitos de novos encontros. certas 

mascaras to mam absoletas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Sao muitos os fatores de existencia que fazem do MNU uma entidade 

singular, dentre os quais nao podemos deixar de lado o aspecto da producao de 

subjetividade, principalmente, considerando a recorrencia com que isso se apresentou 

nas falas dos entrevistados filiados desse movimento. Trata-se da reivindicacao de uma 

construcao politica cultural e tambem identitaria por parte dessa entidade, responsavel 

por uma acao que colocou em cheque a ideologia da democracia racial: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Mas,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA na verdade o que o MNU conseguiu de mais imporlanfe 

foi uma outra coisa que esta associada a isso, que e justamente 

char uma opiniao publico no pais favoravel a uma consciencia 

de que existe racismo na sociedade. Antes de 1978 ainda era 

muito forte no pais um discurso que vem desde o inicio do 

seculo, desde a decada de 30, dos partidos de esquerda. A ideia 

provinda do socidlogo de Pernambuco, Gilberto Freyre, de que 

na sociedade brasileira a convivencia entre as diversas racas 

era possivel, que era, vamos dizer assim, modelar enquanto 

democracia, justamente porque a escrcniddo no Brasil nao 

ha\ia sido tao violenta, como alguns propagon'am. Esse 

discurso, que e o discurso, vamos dizer assim, original da 

democracia racial no Brasil, ele perdura ate os dias aluais e na zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V . . epoca do nascimento do MNU ele tinha uma influencia muito 

mais significativa do que hoje. Eu diria ate que ele foi 

desmascarado enquanto discurso ideoldgico, mesmo que os 

governantes, as autoridades brancas, que os detentores do 

poder, mesmo que a populaqao branca de alguma forma, vamos 

dizer assim, beneficidria, da pratica racista existente no Brasil, 

tente de alguma forma ainda passar essa ideia de que as 

relaqoes raciais no Brasil sao pacificas, sao democrdticas, 

dificilmente eles tern condiqoes de dar publicidade a esse 

disa/rso. Entao, a ideia, a nogdo ideoldgica de democracia 

racial, foi muito significath'a. Significativa justamente por uma 

acao agressiva por parte do Movimento Negro Unificado, 

desde o inicio, pra se char um ambiente politico na sociedade 

que permitisse a uma opiniao publico, principalmente a opiniao 

publico negra, de se dar conta de que essa ideia era fa/aciosa! 

Esse foi um ganho futidamental de existencia e de presenqa do 

MNU no cendrio politico do pais. " (Yaldelio) 

Por outro lado, o discurso que anunciava a ofensiva contra a ideia da 

existencia da democracia racial no Brasil criava demandas em termos da construcao 

de novas subjetividades negras, que implicariam numa necessidade historica de 

producao de novas identidades, construindo novos simbolos, novos herois, forjando 

novas datas comemorativas, ou seja, toda uma elaboracao de novos referenciais 

positivos para o negro. 
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"Eu acho que foi fundamental tambem o fato de que o MNU zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

criou durante esse periodo, e ai ja digo em associacao com 

uma serie de outras organizaqdes que nasceram a partir da 

ideia do MNU no pais inleiro, criaram deferminados simbolos 

que Jem hoje significado muito import ante, tanto do ponto de 

vista pra desmascarar a ideia da democracia racial, quanto 

pra afirmar, vamos dizer assim, um substitutive positive) que 

senisse como referenda e como pardmetro da elevaqao da 

auto-estima da populaqao negra do Brasil, (...) pois e aofato 

de que se deslocou a reverencia que se fazia uma larga 

parcela da populaqao a uma data como 13 de maio e, em 

contraponto, se criando uma nova referenda que e o 20 de 

novembro, que se constituiu em uma forma simbolicamente 

muito significativa de voce nao so ter uma alternativa de dafa-

simbolo para a elevaqao da auto-estima. como tambem 

vincular essa data a hisldria dos negros no Brasil. E, ao fazer 

isso, se vincular jd a um simbolo extraordinariamenle caro 

para a hisldria da populaqao negra, que e justamente o 

simbolo de Zumbi. " (lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aldelio) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assim, o MNU instaura um discurso fundador a partir do deslocamento do 

dia 13 de maio para o dia 20 de Novembro. Trata-se, sem duvida, de um 

deslocamento de simbolo que afirma a acao dissidente produzida por essa entidade, 

sem querer negar a contribuicao de outras entidades, inclusive do De Aye , mas e que 

para tornar isso uma simbologia nacional, a articulacao do M N U foi fundamental. 

Com efeito, os discursos apontam um deslocamento importante operado 

politica e culturalmente pelo MNU: a instituicao do dia daquilo que o movimento 

chamou de "Dia da Consciencia Negra". 

Mas, a instituicao desse ato fundador nao se expressa somente a partir dos 

discursos e praticas dessa entidade. Expressa-se tambem em termos midiaticos, com o 

espaco significativo destinado a divulgar as atividades alusivas as comemoracoes e 

protestos referentes ao "Dia da Consciencia Negra", sobretudo no noticiario nacional 

da maior rede de televisao deste pais, a Rede Globo, sem contar o expressivo debate e 

o esforco que existe no Congresso Nacional, em Brasilia, para tornar o dia 20 de 

novembro feriado nacional. 

Tudo isso causou e ainda causa um forte impacto em termos do imaginario 

da sociedade brasileira. Essa questao e objeto de analise de Pedro Souza em A Boa 

Nova da Memoria Anunciada: o discurso fundador da afirmacao do negro no Brasil. 

0 autor procura mostrar como o episodio das lutas de Palmares com os eventos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ligados a vida e morte de ZumbizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "e o instrumento mais mobilizador com vistas a 

elaboraqao de uma subjetividade para os individuos da raqa negra ".(Souza. 1993) 

Este autor coloca em evidencia a contribuicao do MNU na construcao da 

subjetividade negra. inclusive citando alguns trabalhos importantes neste sentido: 

"Traba/hos como Ouilombo de Palmares, de Edson Carneiro, e A Guerra de 

Palmares , de Ernesto Ennes, sao referencias implicitas nos contornos discursivos 

que buscam dar forma a consciencia do negra".(Souza.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1993) 

Mais do que formar consciencia do negro, para nos essas elaboracoes 

discursivas produzem praticas que atuam nos processos de (des)construcoes de 

identidades e de combate ao racismo. 

A abordagem de Pedro Sousa, (1993), vai ao encontro de nossas hipoteses, 

sobretudo porque o autor destaca que essa producao de subjetividade opera numa 

ordem contraria a exclusao dos negros: "De outra parte, pode-se obsen'ar que o 

mesmo discurso aplica-se, num continuo, a pratica discursiva do ativismo politico do 

movimento negro, criando a ordem contraria a exclusao e constitutiva de uma forma 

de subjetividade negra. "(Souza. 1993) 

Alem disso, o trabalho desse autor opta metodologicamente pelo conceito de 

discurso de Foucault, segundo o qual ele nao e so um conjunto regular de fatos 

lingiiisticos, mas, sobretudo, um conjunto regular de fatos polemicos estrategicos, ou 

seja, o discurso tambem e um acontecimento - diferente do fato, por assim dizer, 

empirico - o que constitui sua materialidade discursiva ou incorporal. 

Nesta perspectiva, segundo Pedro Souza, apreender os sentidos nesta 

articulacao e abordar o discurso como acontecimento, ou seja, 

"....como processo de produqao de sentido proveniente do 

confronto de forqas analisd\>eis segurido coordenadas 

historicas de tempo, espaqo e posiqoes de poder. Sao estas 

coordenadas que, enquanto componentes de um quadro de 

enunciaqao, concebem como deixis fundadora. ou seja, o 

cendrio no qual vai se definir o cardter polemico do 

discurso" (Souza. 1993:60) 

Assim, e que e tornado como acontecimento discursivo o manifesto lido em 

praca piiblica, em 1978, quando e instituida a data 20 de novembro como o Dia 

Nacional da Consciencia Negra pelo MNU. 

Souza toma, portanto, esse acontecimento como ponto culminante de um 

esforco de afirmacao de subjetividade, em que "o dominio do saber historico entra 
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como funcionamento que concorre para a elaboraqao do acontecimento 

discursivamente preftgurado no passado e figinado no presente em que a identidade do 

negro esta em questao. " (Souza. 1987:61) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mas, segundo as falas dos militantes entrevistados nao foi so neste 

acontecimento que o MNU deixou sua marca. ele representa uma ruptura do ponto de 

vista do discurso e da pratica com relacao ao poder: 

"Na verdade o MNU tern uma importancia muito grande na 

luta contra o racismo no Brasil, eu me refiro, especificamente 

a hisldria recenle da luta dos negros, sobretudo porque 

diferenfemente de outras organizaqdes que surgiram antes do 

MNU, especificamente, uma coisa hnportanle que e o bloco 

lie Aiye em 1974, o MNU se diferencia desse tipo de 

organizaqao pelo fato que desde seu nascedouro a entidade 

tern preocupaqdo precipua de se constituir enquanto 

organizaqao politico que possibilite d populaqao negia fazer 

uma abordagem direta sobre a questao do poder no Brasil, 

que esta invaria\>elmente nas maos da populaqao branca e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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seus representantes."(l/aldelio) 

Esse depoimento, assim, defende que o MNU, enquanto organizacao politica 

faz uma abordagem sobre a questao do poder diferente ate mesmo em relacao ao He. 

Concordamos que existe diferenca, no entanto precisamos verificar em que medida 

essa abordagem sobre a diferenca nao reproduz as praticas tradicionais e ate que ponto 

essa concepcao e essa pretensao de poder e capaz de alterar as condicoes de vida da 

maioria da populacao negra de Salvador. 

Na verdade, essas preocupacoes estao presentes em todo este trabalho, 

inclusive, a situacao que nos levou a buscar compreender melhor a pratica social do 

movimento negro, tomando o MNU como parte do nosso objeto empirico, foi o 

discurso contido em uma das teses escritas para o ultimo congresso da entidade, cuja 

proposicao defendia a construcao de um MNU de massa, como condicao de 

construcao de um projeto politico altemativo para o povo negro. 

Segundo a tese, tal proposta seria uma estrategia de insercao dos negros em 

todos os espacos: sindicatos, partidos, entidades culturais e religiosas, etc., no sentido 

de buscar o poder e transformar a realidade politico-social do negro no Brasil que 

passa, primeiramente, por modificar as relacoes raciais deste pais e, para isso, os 

negros precisam de uma entidade de carater nacional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Segundo esse discurso, fazendo um balanco dos 17 anos da entidade, o MNU 

acertou em cheio na busca de afirmacao de identidade promovendo campanhas como 

negro e lindo, beije sua negra em praca publica; eu sou negao, etc., e deu conta da sua 

fase denunciativa quando derrubou o mito da democracia racial, forjando uma contra -

ideologia racial do pais. 

Contudo, mesmo considerando as fases anteriores fundamentals, essa 

concepcao entendia que o MNU passava por uma nova etapa. a chamada construtora 

de um projeto politico. Veja como isso esta colocado no texto da tese: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Hoje, o MN esta situado alem da revoluqao esieiica e 

cultural, estamos numa fase que podemos chamar de 

CONSTRUTORA DO PROJETO POLITICO. Dar uma 

dimensao politica a luta racial no Brasil e uma tarefa 

importantissima para essa nova etapa da luta. O MNU, como 

maior organizaqao negra da America Latina e por ler sido o 

timoneiro da luta racial das duas fases anteriores, nesta 

tambem tern uma responsabilidade muito grande no 

cumprimento desta tarefa". (tese Z. MNU. Congresso 1995) 

Essa formulacao politica levanta questoes que muito nos interessa. A primeira 

que nos chama atencao consiste na concepcao de poder implicita no testemunho acima. 

O discurso anuncia diferentes e importantes fases politicas, imprimindo uma hierarquia 

cuja fase construtora de referenciais identitarios, etnico e culturais, correspondia a um 

primeiro e importante momento da luta desta entidade, mas que e preciso ultrapassar 

dando uma dimensao pob'tica a luta racial, tarefa importantissima para essa nova fase, 

cabendo ao MNU dirigir esse processo. 

Trata-se, portanto, de um esquadriamento ou uma hierarquia, o qual estabelece 

um lugar menor ou secundario para a cultura e nao a concebe enquanto um instrumento 

capaz de alcancar com eficiencia suficiente a maioria da populacao negra. O que seria 

uma contradicao para o MNU nessa luta que tern como um dos desafios principals a 

formacao de uma comunidade etnica. 

Um outro aspecto que a formulacao da tese em questao levanta, diz respeito a 

capacidade de insercao do MNU junto a maioria da populacao negra, a qual se encontra 

numa situacao desfavoravel do ponto de vista economico e social. Ha, em 

contrapartida os defensores de que o MNU nao alcanca a maioria dos negros, 

especialmente, o estrato social que vive numa condicao mais desfavoravel zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8 Valdelio e estudioso da questao dos remanescentes de terras de quilombos e ex-coordenador nacional 

do MNU. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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economicamente, que nao participa da entidade; e o que afirmam os atuais diretores do 

He e ex-militantes do MNU, Jonatas Conceicao e Arani Santana. 

No caso da diretora do He, Arani, inclusive ela nutre um certo dissabor em 

ralacao ao MNU, pois, parte do pressuposto de que essa entidade tinha condicoes de 

conquistar mais espaqos de poder. Segundo ela e preciso tracar um projeto e ocupar 

mais espaco no poder institucional, pois em Salvador ha negros gabaritados bastante 

para isso. 

O interessante e que ela deixa clara as possibilidades de fazer alianca com a 

direita, tanto que "se coloque o preto no branco'' e, neste sentido, cita a sua experiencia 

na Secretaria Municipal de Educaceo, alem de outras experiencias politico-

administrativas que tiveram negros na direcao como fatos ilustrativos de que o 

importante e ocupar o poder e ir modificando-o por dentro:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "como poucas pessoas 

numa pequena pariicula de poder podem realizar lamas coisas, imagine como os 

governantes tern poder. " (Arani Santana) 

Esse modo de se posicionar defendido pela maioria dos entrevistados do He e 

interessante, ate porque se trata de uma reivindicacao de estar para alem da esquerda e 

da direita. Se de um lado pode-se observer como o He faz isso bem, estabelecendo uma 

rede de influencia na cidade; por outro lado e bom observer como esta entidade 

influencia a outra, e o que podemos perceber cruzando o discurso de Arani com o 

depoimento feito por Valdeci quando a mesma diz: 

"eu acho que a esquerda e tao braiica quanto a direita, 

entao, quando voce vai tratar a esquerda do ponto de vista da 

perspectiva da sociedade socialista, dessa sociedade, dessa 

ideia utopica da igualdade, ela nao consegue; a ideia de 

iguaidade da esquerda e tao utopica que nao consegue 

discutir no seu bojo as diferengas para conquistar iguaidade. 

A iguaidade da perspectiva da esquerda e uma iguaidade 

linear, onde lodos sao iguais: negros, brancos, amarelos, 

homens e mulheres, e nos nao somos iguais, nos somos 

diferentes, quer dizer, a contradigdo da esquerda e que quer 

buscar uma iguaidade, sem levar em consideragao qual o 

peso que a diferenga tern na conquisfa da iguaidade, e discutir 

diferengas dentro da esquerda pressupoe voce discutir uma 

maioria que e voce mexer numa ferida que a sociedade 

brasileira como um todo nao quer mexer que e a questao do 

racismo. Porque tanto a esquerda quanto a direita e racista ". 

(I'aldeci Nascimento) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Esse depoimento traz reflexoes muito serias a respeito da concepcao de 

diferenca e iguaidade da esquerda, duma certa linearidade no pensamento deste 

segmento, que podem servir como pistas interessantes para se entender a sociedade 

brasileira. Entretanto. nao podemos perder de vista a discussao sobre a capacidade 

insercao do MNU. Nao ha um consenso, neste sentido, nem mesmo por parte dos 

militantes filiados ao MNU e alguns defendem literalmente que esta entidade nao 

alcanca os segmentos negros mais populares: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Eu acho que a gente falhou. Acho que nos conseguinws 

convencer, transformar a nossa entidade numa entidade amp/a, 

numa entidade de marca conhecida, mas eu acredito que a 

gente ainda tern de mudar esse processo. A gente tern que 

partir nao dos intelectuais, formuladores, pensadores da 

questao racial, mas partir da efervescencia da base do meio 

popular, do negro que esta Id na /wela. Eu acredito que a 

gente so vai atingir nossos objetivos quando atingir a 

participagao dessas pessoas. Mas elas, na sua grande maioria, 

nao tern consciencia! Elas nao tern consciencia exatamenfe do 

poder de maioria que na verdade tern. A popidagao negra nao 

tern. Eu acho que esse e o nosso objetivo.(...) A gente ainda nao 

conseguiu alcangar esse palamar de popularizar os principios 

do Movimento Negro Unificado. " (Suely) 

Como vemos, a critica de que o MNU nao alcanca esse setor majoritario de 

negros, cujas condicoes de vida sao precarias do ponto de vista economico, e bastante 

recorrente. Contudo, os proprios discursos e a referenda que a entidade conquistou 

em termos da luta contra o racismo ajudam a relativizar essas afirmacoes: 

"Decada de oitenta, o MNU tinha muita insergao nos bairros 

populares. O racismo no Brasil e muito sofisticado, por isso o 

MNU tern uma tarefa mais drdua que os companheiros 

americanos, jd que o racismo aqui e decifra-me ou devoro-te. 

O modo de ser do MNU e a forma de reagir a violencia racial 

sempre e em qualquer circunsldncia, inclusive debater a 

centralidade da raga ". (Zene) 

Todavia, existem outras criticas ao MNU, tanto internas como externas. Em 

que pese ja ter adiantado algumas discussoes no capitulo anterior quanto ao carater 

racista ou nao das praticas e dos discursos dessa entidade, restam outros pontos a serem 

observados: 

"As aspiragoes pela unificagao do movimento e pelo apoio 

dos demais democratas logo se frustram. Alem de serem 

considerados racistas as wessas ou subversivos pelos 

broncos, eles tambem foram atacados por alguns setores de 

esquerda que os considercnam divisionistas e revanchisfas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Inrcrnamente a situaqao nao era melhor e desavenqas de 

/undo politico e pessoal logo desencadearam em uma serie de 

cisdes.f...) Durante um congresso realizado no Rio de Janeiro 

em dezembro de 1979, as mulheres denunciaram fenlativas de 

branqueamento do homem negro atrcn'es de casamento com 

mulheres brancas, discutiam prob/emas re/ativos a educacao 

dos filhos, controle de natalidade e sua participaqao no 

processo de liberlaqao do povo negro. Analisaram tambem a 

situaqao das mulheres negras enquanto empregadas 

domesticas na reproduqao do racismo, nao poupando criticas 

a aruacao de muilas patroas brancas militantes do movimento 

das mulheres. " 9 (Macrae. 1990:27) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo a militancia, ha uma rigidez no posicionamento da entidade que 

explica os estigmas atribuidos aos seus membros de serem radicais e ate mesmo racista. 

Isso pode ser explicado principalmente pela enfase racial caracteristica da entidade. 

cuja formulacao se constitui numa sintese das influencias das manifestacoes politico-

culturais dos negros brasileiros, do movimento negro norte-americano, das lutas pela 

libertacao dos paises africanos, combinados com as aspiracoes politicas dos que se 

reivindicavam como esquerda no Brasil. 

Alem disso, ha quem defenda que diante do que estava colocado na luta racial, 

a principal tarefa do MNU era a construcao de uma identidade racial dos negros 

brasileiros, ou seja, a construcao de uma pertenca com a qual fosse possivel enfrentar as 

desigualdades gritantes existentes no Brasil: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A tarefa, portanto, a que se dedicou o Movimento Negro 

Unificado foi, antes de tudo, de construcao de uma perlenqa 

comunitdria atrcn'es da formaqao de uma identidade racial 

entre os brasileiros negros. Por isto, sem duvida, as suas aqoes 

estiveram concentradas na denuncia da democracia racial 

como um milo. Pois era este mito - o reconhecimento formal 

como iguais de individuos que sao tralados desigualmente e 

reprimidos em suas manifeslaqoes coletivas - que escondia a 

grande, persistenle e crescente desigualdade e discriminaqao 

raciais no pais. O MNU, lodcnia, ainda que denunciando a 

discriminacao racial, nao chegou a ser um movimento pefos 

direitos civis. Isto nao o impede, entretanto, de formar ao lado 

de outros movimenlos na luta pelo respeito aos direitos 

humanos no Brasil. Luta que encompassa os negros, as 

mulheres, os trabalhadores urbanos e rurais, os sem terra, os 

desempregados, enfim a grande massa do povo brasileiro. " 

(Guimaraes. 1998) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

79 Alem disso, os homossexuais se sentiram discriminados intemamente, tendo por conta disso, em 

Salvador, dado origem ao Grupo integrado exclushamente por negros homossexuais, o Ade Dudu.( 

Macrae. 1990:27) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E dificil falar, quando se trata do MNU, em uma tarefa especifica, sobretudo 

quando se tern um racismo ambiguo, mas nem um pouco cordial; entretanto, a luta 

contra o racismo sofrido pelos negros, ate pelos estigmas que esse tipo de racialismo 

vai forjar, impoe que se atue no sentido de construir uma comunidade assentada em 

novos valores, uma comunidade de sentidos. 

A centralidade da questao racial, tomada por alguns componentes como algo 

natural, e um fator contributivo para a construcao dos estigmas em tomo do MNU:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Do 

ponto de vista natural, essa forma de reagir a \-iolencia racial, de dar uma resposta. inclusive 

essa violencia coridiana "(Zcne) 

De fato, essa radicalidade, esse apelo politico acaba sendo importante para a 

consolidacao dessa comunidade de sentidos, na qual ha toda uma producao de saber 

sobre o negro que nao pode ser entendida senao mediante a observacao do 

entrelacamento do MNU com as entidades afro. E mister analisar esses 

entrelacamentos, ate para entender melhor a contribuicao tanto do MNU como do He 

A y e na luta contra o racismo. Contudo, e preciso considerar essa radicalidade nao 

como algo natural, ou seja, inato aos membros de uma determinada comunidade etnica; 

ela se constitui numa construcao, produto das condicoes em que vivem os negros e de 

como um dado grupo concebe essas condicoes, projetando e executando maneiras de 

superar ou enfrentar tais situacoes, que tambem dependem da articulacao desse grupo 

com os demais que estao envolvidos na mesma luta. 

Embora ele esteja entrelacado com as outras entidades ditas culturais, a 

radicalizacao do seu papel, no sentido de um discurso mais duro contra a violencia e a 

exploracao racial, e fundamental para o projeto de libertacao, emancipacao, 

consolidacao e legitimacao de toda rede de combate ao racismo; nao so dele como de 

um conjunto de entidades afro e outras organizacoes que atuam contra o racismo. 

As praticas e os discursos do MNU, portanto, devem ser compreendidos 

dentro de uma rede onde os sujeitos estao entrelacados pelo fio do racismo em ralacao 

aos negros em Salvador a partir da qual e possivel compreender a complementariedade 

existente entre a acao de ambas entidades aqui pesquisadas, isso esta bem presente na 

fala abaixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Em termos da luta do negro, como eu esta\>a te falando, 

escrevi este artigo sobre a Lelia Gonzales e ela se refere a uma 

coisa que eu acho muito interessante: como o aparecimento do 

Movimento Negro Unificado obrigou as entidades, as outras 
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entidades, as entidades ditas culturais a polifizar o seu proprio 

discurso, digamos assim, nao cpie essa pratica nao fosse uma 

pratica politica, mas o MNU abriu espacos em temos da 

discussdo sobre a questao do negro que forcou, as outras 

entidades a se colocarem de uma outra forma, digamos assim 

entao, nesse sentido e que eu vejo a existencia de uma 

complementaridade, eu acho que assim como a gente sempre 

pensa no lie Aiye provocando um impacto muito grande em 

termos da defniicdo de uma forma de ser negro, que passa 

muito por uma estelica negra, que passa muito por uma forma 

de river, digamos assim, o ser negro. O MNU vem dar para 

esse referenda/ positivo um significado politico, quer dizer, o 

MNU cria um vocabulario que permite as pessoas explicarem 

exatamente aquilo que elas estao virendo. Aquela 

fransformacao que elas estao virendo, ou seja, de passar a 

pensar que ser negro nao e ser inferior, de passar a pensar que 

ser negro e ser bonito, quer dizer, um vocabulario para poder 

explicar isso tudo, explicar, por exemplo, como a sociedade 

acaba criando determinados padroes que coloca o branco 

como superior a fids ou de como a sociedade arranja 

mecanismos nem sempre sutis de nos deixar de fora de 

determinados coisas. " (Luiza Bairros) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo essa depoente, as praticas do MNU estao em consonancia com as 

singularidades das relacoes raciais no Brasil. Ela faz uma leitura de que a acao do 

Movimento Negro Unificado representa uma contribuicao da qual, tambem as demais 

entidades do movimento negro desfrutarao, diante dos desafios impostos pelas praticas 

de racismo contra os negros. . 

Contudo, em que pese concordarmos que exista essa complementariedade, se 

atentarmos para o final do depoimento citado, e possivel admitir que a forma como e 

colocada essa complementaridade acaba deixando o discurso dessa depoente refem da 

ideia de que o MNU e quern vai dar o significado politico a producao estetico-etnico-

cultural do He Aiye. 

Por outro lado, para melhor analisar em que medida sao procedentes as 

criticas feitas ate aqui ao MNU, sobretudo para entender a contribuicao desta entidade 

na luta contra o racismo e na construcao da identidade etnica-racial, optamos por 

discutir em primeiro lugar o significado do tao comentado projeto politico do MNU, 

tema que vem sendo debatido nos tres iiltimos congressos da entidade. 

Todavia, vale ressaltar que embora seus militantes tenham debatido muito 

acerca do projeto politico do MNU para o povo negro, nao existe um projeto pronto e 

acabado, nem sequer existe escrito. Ou seja, alem dos documentos basicos e do estatuto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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que estabelece algumas coisas sobre fins, principios e normas, o que resta sao 

concepcoes e intencoes sobre como deve ser e a quern deve atender esse projeto. 

No fundo o que existe e muita discussao e disputa entre as diversas concepcoes 

no interior da entidade que buscam dar a conducao politica a esse projeto, o que e ate 

compreensivel numa entidade politica desta dimensao. Alem disso. essas discussoes 

nao surgem do nada, sao resultados da combinacao de um conjunto de fatores, a saber; 

dos principios politicos estabelecidos nos documentos basicos da entidade, da 

conjuntura politica atual, dos interesses, da capacidade e das condicoes de formulacao 

dos seus membros organizados intemamente nos diferentes grupos, os quais tentam 

nortear politicamente esse projeto. 

Enfim, a discussao sobre esse projeto politico gera conflitos e tensSes entre os 

grupos internos e alimenta um debate importante para melhor compreensao do 

confronto entre discurso e pratica dessa entidade na sua luta contra o racismo. Porem, 

diante da impossibilidade de analisar todas as divergencias existentes no interior da 

entidade e os momentos em que elas se manifestam, optamos por fazer uma selecao, 

um recorte, por assim dizer, pragmatico em funcao da nossa condicao e do grau de 

importancia que determinadas divergencias tiveram para a nossa pesquisa, ao cabo das 

disputas politicas engendradas principalmente nas polarizacoes atraves dos debates que 

se realizaram nos ultimos congressos. 

Assim, comecemos a analisar a fala de Valdeci, que embora nao discuta 

diretamente as questoes relacionadas ao projeto politico, nos ajuda a compreender 

algumas criticas feitas pelos ditos democratas de esquerda como, por exemplo, a de 

que o MNU e racista e revanchista, na medida em que essa depoente tambem acusa a 

esquerda de fazer oposicao ao movimento negro: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'Quer dizer, voce tern, do meu ponto de vista, uma serie de 

implicagoes nessa relagao com a esquerda que nao 

conseguimos a\'angar. (...JPara a esquerda, o Movimento 

Negro dividia em 78 (...) Quando o Movimento Negro se sente 

autonomo para langar uma candidatura negra, a esquerda faz 

campanha dizendo que a gente Id fazendo um discurso racista 

e a esquerda sabe que a gente nao td fazendo um discurso 

; racista. Ninguem mais que a esquerda sabe que a genie nao td 

fazendo um discurso racista/...) "Nestes ultimos 20 anos vao 

surgir as aliangas com o Parti do dos Trabalhadores, com os 

Movimentos Sociais no Brasil. e nem por isso vai consegt/ir 

que o discurso se firme dentro dos set ores da esquerda/...) 

muito pelo contrdrio, a genie vai conseguir cada vez mais 

agugando dentro da esquerda um medo em relagao ao que o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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movimento negro pode construir do ponto de vista politico 

para a comunidade negra, que ele nao tinha disponihilidade 

nem tinha perspectiva de construir. Porque na realidade e 

isso, pra mint hoje, o afastamento, a resistencia maior do 

negro em relagao ao discurso do Movimento Negro, ele esta 

refacionado na propria oposigao que a esquerda faz hoje ao 

Movimento Negro. " (Valdeci Nascimento) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esse afastamento dos militantes de esquerda, a resistencia maior do negro em 

relacao ao discurso do movimento negro citado por Valdeci diz respeito aos negros 

que fonmam um grupo que tern uma militancia ligada a esquerda, principalmente junto 

ao Partido dos Trabalhadores (PT), segundo a depoente, eles ingressaram, na maioria, 

recentemente e nao foram conquistados efetivamente pelo movimento, muito pelo 

contrario, atuam conduzidos pelos interesses das correntes de esquerda a que estao 

vinculados. 

A tensao que a esquerda exerce sobre o MNU e os embates entre eles e uma 

recorrencia observadas nos depoimentos dos entrevistados filiados ao MNU e traz 

elementos bastante elucidativos para a compreensao das divergencias internas na 

entidade. 

A primeira pergunta importante nesta discussao e com relacao ao termo 

esquerda. Esquerda de quern, com relacao ao que? Trata-se de uma definicao um tanto 

quanto escorregadia, porque o que pode ser esquerda na questao racial, pode nao ser 

em termos de alianca com alguns setores dominantes. Na verdade, o que esta se 

considerando esquerda e uma atribuicao ao conceito de classe no sentido marxista, na 

maioria dos casos de um modo generalizante para o qual, segundo a sintese de 

Guimaraes, pode ser definida da seguinte forma: 

"Acompanhando a ausencia de preocupagao com a 

desigualdades de fato e a enfase nas desigualdades de juri, as 

ciencias sociais trabalharam com um conceito, por demais 

generalizante, de classe social, definida seja como grupo de 

acomodagao de conflito numa sociedade aberta, a maneira da 

Escola de Clvcago, seja ainda como grupo de disnibuigao de 

poder na ordem economica, a maneira de Weber, seja como 

grupo que ocupa diferentes posigoes num modo de produgao, 

a maneira de Marx. Todas essas definigoes faziam da classe 

social um fenomeno universal e central das sociedades 

capitalistas modemas. A suposta generalidade das classes 

acabou, portanto, por esconder todas as desigualdades que 

resitItm'am da interagao de outrosprincipios classificatdrios e 

discriminatorios nas sociedades contempordneas, tais como 

raga e genero'\zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Guimaraes, J998:20) 
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Concordamos com a formulacao acima, sobretudo que essa forma 

generalizante de conceber a classe acaba negligenciando e se sobrepondo as questoes 

como raca, genero. etnia e cultura, categorias fundamentals para a interpretacao 

sociologica de processos socials, principalmente no nosso caso em que procuramos 

compreender praticas de combate ao racismo enquanto processos de c o n s t r u c t s e 

desconstrucoes de identidades. 

Por outro lado, essa critica sobre a maneira generalizante (especialmente com 

relacao ao marxismo) como e concebida classe se aplica muito bem a forma como o 

grupo socialso que se intitula de esquerda tern se apropriado dessa categoria, 

negligenciando outros elementos importantes, presentes no cenario das injusticas 

sociais, constatados nos dados investigados atraves de uma infinidade de pesquisas 

feitas sobre as desigualdades sociais no Brasil, principalmente as desigualdades 

raciais.81 

Ou seja, esse grupo socialmente concebido como esquerda acaba 

estabelecendo uma dicotomia, tendo de um lado os trabalhadores e ou marxistas 

revolutionaries, que estao a esquerda da montanha, e tern a verdade para a 

emancipacao da sociedade de todas as suas mazelas; do outro lado, tem-se os 

desprovidos de luz, o lupem do proletariado, os divisionistas, a direita da sociedade, 

os desprovidos de verdade, e como se todos que fazem parte desse outro lado 

estivessem na periferia das questoes sociais. E o que esta impb'cito nas praticas e 

discursos, no tratamento que esse grupo social que se reivindica de esquerda, 

produzindo, portanto, um lugar periferico nessa comunicacao sobre os problemas 

sociais brasileiros de onde muitas vezes ela fala com os movimentos das mulheres, 

dos homossexuais, dos negros etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grupo social, procurando adaplar o sentido weberiano, segundo o qual trata-se de um ceno numero 

de indh iduos que partilham de um mesmo estatuto social ou presugio comum, que tem "consciencia" 

de sua posicao comum. Sendo que nos o adaptamos em funcao de nao operarmos com a nocao de 

consciencia que Weber atribui a esses individuos de um presugio comum; para nos este prestigio e uma 

construcao. uma auto atribuicao que nao tem relacao com a nocao de consciencia. nem de Weber nem 

de Marx. 
81 Por exemplo, A pesquisa, denominada "Mapa da Populacao Negra no Mercado de Trabalho", que foi 

promovida pelo Instituto Sindical Interamericano pela Iguaidade Racial (Inspir), cujos dados foram 

publicados recentemente, mostram que os rendimentos dos negros sao inferiores independentemente da 

situacao ou atributo pessoal considerado; os homens nao-negros recebem os maiores salarios, seguidos 

pelas mulheres nao-negras; Os homens negros recebem salarios superiores aos das mulheres negras, 

sendo de que esse dado e interpretado como uma demonstracao que as mulheres negras sofrem 

segregacao dupla: de sexo e de cor.( A Tarde on-line 06/01/2001) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Enfim, ha um conjunto de questoes, das quais nao excluimos classe, que 

acabam produzindo tensoes no interior do Movimento Negro Unificado, o que e 

compreensivel, dada a sua heterogeneidade, uma vez que as crises existentes neste 

movimento sao produtos das configuracSes culturais definidas neste trabalho. 

Compreender as crises e, portanto, salutar num trabalho que se pretende 

critico, no sentido de procurar captar as nuances proprias da dinamica de qualquer 

movimento. Ate porque, a despeito das divergencias, ha um consenso sobre a forca 

dessa entidade, conseqiientemente, da sua militancia: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"acho que o balanqo e o mais positivo possivel, tem uma coisa 

que e interessante: o MNU e diferente de muitas entidades do 

movimento popular, do movimento social organizado. Ele nao 

e uma entidade de caciques, vamos assim dizer, nao e uma 

entidade de estrelas onde se tem seguidores, muitas entidades 

estao hoje assim: se delerminada pessoa sair, a entidade 

acaba. O MNU consegxdu dar esse sallo de eslar para alem 

das personalidades, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A4NU hoje e um patrimonio do povo 

negro, tanto assim que praticamente hoje nos so femos cerca 

de tres fundadores do MNU, ai alguem vai dizer assim: mas 

como uma entidade e fundada e 20 cmos depois so tem tres 

furidddores e ainda esta viva? Porque ela foi incorpbrada por 

um conjunto do povo negro. Entao independente de quern esta 

na entidade, ela continua viva e continua crescendo, tem 

crises, tem momentos de difculdades, tem algo dado de outra 

entidade qualquer, mas o MNU e essa ideia de unidade 

nacional, de pensamento mesmo, de recuperacdo da auto-

estima. Eu acho que isso dai foi muito positivo e algumas 

especifidades, por exemplo, a organizacao das mulheres 

negras que o MNU tem enquanto entidade mista, tem dado 

uma contribuicao fundamental para o conjunto do movimento, 

inclusive de mulheres negras, a nossa saudosa Lelia 

Gonzales, por exemplo, de grande memorias nossas e que 

muito contribuiu para o fortalecimento desse setor especifico 

que sao as mulheres negras. Entao, o MNU, o balanqo que se -

faz e o mais positivo, eu acho que poderia ler a\>anqado mais, 

poderia, mas o movimento tambem tem as suas idas e vindas, 

acho que ate aqui a gente esta no caminho certo, esse 12° 

Congresso que nos fizemos deu para coniinuar cn'anqando 

nessa linha de construqao da unidade."(Edmilson Cerqucira) 

Contudo, em que pese o MNU ter contribuido na luta de combate ao racismo, 

a sua situacao politica nao esta tao tranqiiila assim, a julgar pelo XII Congresso onde 

as divergencias acirraram-se a ponto de nao haver possibilidade de discutir 

propriamente o tema principal, que era coincidentemente O Projeto Politico Para o 
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Povo Negro. Contudo, a polemica principal sobre esse Congresso e um assunto que so 

vamos debater mais a frente. 

Nem sempre as divergencias manifestadas no interior do MNU resultaram em 

vantagens para entidade; esses conflitos tambem foram responsaveis pela saida de 

muita gente que teve uma participa<j:ao importante, nao so no ambito municipal e 

estadual, como na militancia nacional. 

Arani Santana e um exemplo: ela fazia parte de um grupo interno de mulheres 

chamado de Frente Negrina e conta como foi o que ela chama de racha, uma divisao 

ocorrida nos primeiros anos de existencia da entidade na Bahia, entre o final da 

decada de setenta e o inicio da de oitenta: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Lino nao era ligado ao He Aiye. (....) porque tinha um 

grupo; o grupo do Movimento Negro Unificado, que eu tenho 

minhas ressafvas tambem; era um grupo que achcna que 

b/oco afro atrapalhma o processo de consciencia politica. 

Este mesmo grupo tambem acha\>a que a religiao do 

Candomble, nem chama\>a de religiao, que o Candomble 

atrasava tambem o processo da luta politica do movimento 

negro.(._..) foi o racha, eu tambem sai de Id por conta dessa 

grande discussao, que eu achcn>a que uma das formas de 

combater o racismo, de se trabalhar mesmo, era via educagao 

e eu fui cmcificada por conta disso, eu, Leninha, que hoje 

mora tambem em Nova York, e a ex-mulher de Godi, Lia 

Exposito, que continua sendo professora. Nos achd\>amos que 

nos deviamos tragar, priorizar o trabalho de educagao, jd que 

eramos quase todas professoras, e fazermos um trabalho 

tambem de alfabetizagao para adulto, para crianga e nesse 

trabalho de educagao, que era da competencia do movimento 

negro. (...)" (Arani Santana) 

Trata-se uma das primeiras cisoes com repercussoes mais serias no seio do 

MNU na Bahia. As divergencias politicas que levaram ao rompimento de Arani com o 

MNU estao justamente ligadas a discussao sobre a insercao nos espacos onde se 

encontra a maioria dos negros, principalmente os estratos sociais economica e 

socialmente desfavorecidos e tambem a polemica quanto a educacao, que de certa 

maneira vai ressurgir em outro contexto. 

Alem disso, nao se pode negligenciar o fato de que a diferenca entre grupos 

nao se pautava so na concepcao de educacao, havia, como Arani colocou, um 

preconceito por parte de alguns membros do MNU no tratamento com as questoes 

culturais, de maneira que viam as praticas das entidades afro, sobretudo aquelas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

132 



ligadas ao candomble,5"2 como desprovidas de importancia politica, o que explica a 

critica que Vovo fez anteriormente ao MNU, mesmo considerando que essa 

concepcao so foi predominante nos primeiros anos de existencia desta entidade. 

E curioso que dois momentos de cisao envolvem um grupo de mulheres 

defendendo um projeto de educacao. O primeiro foi o que citamos anteriormente e 

que aconteceu com Arani; o segundo teve como centro o Grupo de Trabalho (GT) de 

Mulheres e aconteceu na decada de noventa, entre os anos 1992 e 1995. 

Arani, que embora resolva moderar um pouco sua critica, o que nao chegou, 

no entanto, a interferir no torn, por assim dizer, explicativo das suas colocacoes, 

afuma que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Como tinha um grupo muito forte de mulheres no movimento 

negro unificado, a gente semprezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gdnhava no grito. Nesse 

momento houve um racha, houve um racha por divergencia 

ne? De caminho, de trajetdria a seguir. Entao tinha um grupo 

que queria trabalhar com educagao mesmo e tinha outro 

grupo que preferia aquele trabalho de denuncia, panfletdrio e 

(...)* td, td, id. A hisldria cada qual do seu jeito. E foi ai que 

eu acho que alguem ja escreveu num livro que houve um 

racha dentro do movimento negro nos anos, logo no inicio do 

grupo a Frente Negra Feminina. Ai nds fizemos uma frente 

dentro do movimento negro. Agora, um racha nao e uma coisa 

assim, homem de um lado, mulheres de outro nao, foi um 

racha de posigdes, de posturas, do que cada um acreditava 

que seria o mais imediato, o mais eficiente. Entao, como nds 

eramos educadoras, para a gente o mais eficiente era ver a 

educagao, era o que a gente acredita\>a e que hoje voce esta 

vendo, que nao existe outro caminho, que nao seja. Existem 

tantos outros caminhos; mas hoje se sabe que essa coisa tem 

que passar via educagao. Entao, foi o mesmo grupo que 

acredilou, o mesmo grupo que quebrou a cara adiante 

tambem, que nds lutamos pela introdugao de uma disciplina 

no curriculo das escolas de 1° e 2° grau, consegitimos que 

isso, pelo Conselho Estadual de Educagao, uma lei que nao 

foi revogada ainda, td ai e obrigatoriedade de uma disciplina, 

Introdugao ao Estudo de Hisldria das Culturas Africanas, 

curso esse, que eu fui aluna, curso esse que ao mesmo tempo 

eu fid coordenadora e que existe mais ou menos 45 pessoas 

com essa especializagao " (Arani Santana) 

Arani, com efeito, embora tenha saido do MNU, continuou sua militancia 

voltada para as questoes do negro. Ela transferiu suas energias para o He Aiye, onde zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

82 Em outros momentos tambem estara colocado mais acirradamente a discussao sobre genero e 

tambem sobre homosexualismo. (Macrae, 1990). 
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passou a ser diretora, e ate hoje da sua contribuicao ao movimento negro no sentido 

que reivindicava dentro do MNU, isto e, via educacao; todavia, ainda no MNU ela 

conseguiu ver viabilizada uma de suas propostas, com a implantacao da disciplina 

Introducao aos Estudos de Historia das Culturas Africanas, nos curriculos de primeiro 

e segundo graus no Estado da Bahia, uma conquista que o movimento foi aos poucos 

perdendo, o que trouxe para Arani um certo dissabor, mas ela continua relatando com 

orgulho essa vitoria inicial. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Eu me sinlo exiremamente bonrada por ler feiio parte desse 

grupo que me deu um /astro fundamental da hisldria da Africa 

pre-colonial, visto que a hisldria nega a existencia de uma 

historia da Africa, a nao ser a partir da aqao do colonizador 

Id dentro. Entao, a gente leve esse /astro todo de 

conhecimento respa/dado pe/a Antropologia, pela Geografra 

da Africa, pe/a propria historia da Africa (...) Entao, isso deu 

a gente um lastro fundamental para o nosso trabalho, para o 

nosso entendimento ao nh>el de historia do negro inclusive 

aqui no Brasil. E ai com todo esse lastro, com toda a minha 

vivencia dentro do movimento negro de pouco tempo, de um 

ano apenas! Eu achei que eu seria muito mais produtiva, que 

eu poderia ler liberdade para trabalhar, atingir de imediato 

um grande publico e um publico bastante plural, de diversos 

niveis dentro do He Aiye. " (Arani Santana) 

O interessante e perceber que por tras dessa discussao sobre educacao, sobre a 

capacidade de insercao social, politica e cultural do MNU tem sempre formas distintas 

de conceber as estrategias politico-culturais. A crise que envolveu o Grupo de 

Trabalho (GT) de Mulheres tambem discutia a questao da insercao do MNU nos 

bairros populares, questoes de etica, de solidariedade, de pertecimento, enfim, o 

compromisso com uma logica interna desse movimento, igualmente importante para 

melhor compreender se as praticas e os discursos do MNU contribuem para combater 

o racismo sofrido pelos negros em Salvador, e se e como esta entidade atua no sentido 

produzir e forjar uma identidade etnica-racial. 

Esse grupo formado, na sua maioria, por membros do GT de Mulheres, que 

nos preferimos denomina-los de Grupo M foi estigmatizado como uma elite 

intelectual que se propunha basicamente a formular politicas e formar liderancas, por 

isso chamados de Grupo de Quadros . Acusado, portanto, de se constituir numa 

tendencia politica que se restringia a formular politica ou teorias sem, no entanto, ter 

uma pratica que atingisse a maioria da populacao de negros constituidos, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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principalmente. de trabalhadores e trabalhadoras de baixa renda e desempregados. 

Essas acusacSes eram feitas pelo grupo que vamos denominar de grupo Z em 

funcao de assinar uma tese com esse nome, na qual reivindicou-se como uma 

tendencia que defendia o MNU de Massa. Havia, pois, uma polarizacao entre esses 

grupos (M x Z) que chegou ao seu apice em 1995. no XI Congresso. realizado no 

Rio de Janeiro. 

Independente de como se intitulam esses grupos, essas divergencias nos 

interessa devido ao fato de que e fruto de concepcoes divergentes acerca do projeto 

politico para .MNU, sobretudo em razao de elas, num determinado momento, 

ocasionarem um impasse, levando a ruptura que resultou na saida de muitas liderancas 

do grupo M. 

E dificil explicar esse acontecimento, ate porque ainda e muito recente e seria, 

talvez, preciso mais tempo para entender melhor esse conflito. Mas nao nos 

esquivamos de analisa-lo diante da sua revelada importancia para o entendimento das 

diferentes proposicoes existentes sobre o rumo politico que a entidade MNU deve 

tornar. Alem do que, a despeito deste cisma ter provocado a saida de importantes 

liderancas poh'ticas no cenario nacional, essas problematicas persistem como um no a 

ser desatado. Veja o que diz uma das entrevistadas que fazia parte do GT de mulheres: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Entao, quer dizer, isso e uma coisa que nao e algo que tu 

colocas da boca para fora como num slogam simples tipo: 

negros de todo o mundo, uni-vos, (risos) nao, mas, digamos 

assim, esta ligado ao destino do povo negro em outros lugares 

do mundo. Eu acho que isso e a coisa mais forte que existiu 

para mim e existe de uma certa forma, dentro do MNU, 

porque mesmo depots que eu sai da entidade, e sat inclusive 

de uma forma e, eu nao pretendia sair, (risos) nvnca pretendi 

sair, foi de uma certa forma forgada, digamos assim, pelas 

circunstdncias politicas que se criaram no interior da 

entidade, mais eu ainda me sinlo totalmente influenciada ou 

totalmente imbuida, digamos assim, de todas aquelas, de toda 

a pratica que eu tive dentro do Movimento Negro Unificado. 

Toda a pratica que tive dentro do Movimento Negro 

Unificado, eu acho que o fato de eu ter saido da entidade nao 

significou inclusive nem que eu tinha me distanciado dela do 

ponto de vista politico, ainda que eu possa hoje discordar 

com, com certos encaminhamenfos. " (zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALuiza Bairros) 

Esse tipo de testemunho, muito emocionado, retrata a trajetoria de pessoas 

cujas vidas estao entrelacadas com a vida da entidade; sao pedacos de vidas, 

processos de territorializacao e desterritorializacao, ou seja, mundos que se fazem e se 
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desfazem, os quais nos procuramos traduzir e, na medida do possivel, compreender. 

Num desses momentos carregado de muita emocao na entrevista, Luiza se propoe a 

relativizar algumas de suas colocacoes, mas em nenhum momento, mesmo tendo 

discordado da forma como foi tratada por aqueles com quern teve divergencias, jamais 

ela se sente distante da entidade ou deixa de reconhecer a sua importancia na luta 

contra o racismo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Quer dizer, hcn-ia determinados pressupostos, determinados 

postu/ados politicos, que a chamada esquerda defendia, que 

est ma muito em cima da existencia de paises socialist as, muito 

em cima da existencia daquela polarizagao entre Russia e EVA e 

de tudo o que aquele bloco chamado comunista ou socia/ista 

representava no mundo, ou seja, na medida em que esse tipo de 

formulagao foi balangada. As pessoas ficaram meio sem 

referenda diante dessas coisas todas que pensaram e pregaram, 

principalmente em fungao do fato de que esses militantes da 

chamada esquerda, inclusive os negros viam com muita 

desconfianga a questao da luta contra o racismo. Era o tipo de 

cultura que a gente tinha, as ideias que a gente defendia eram 

iddas estreitas e havia uma outra questao na opiniao deles que 

seria uma questao geral, mais importante, a questao dos 

frabalhadores, do capital, do trabalho etc., e tal, e negava 

totalmente o tipo de leitura que a gente fazia. Entao o que a 

gente previa? Que essas pessoas iam se baratinar e iam ao final 

do cabo balendo na porta do Movimento Negro. E foi o que 

aconteceu. E o que eu percebo hoje, repito, de fora porque vejo 

essas pessoas se manifestando em ocasides pitblicas, em debates, 

em passeatas, semindrios etc,e o que, pelo menos de onde eu 

vejo, falta a essas pessoasf...) e questao de tu esta efetivamente 

incorporado, ter trazido para dentro de si proprio essa condigao 

do que e ser negro dentro de uma sociedade racista e de nao 

dmidar disso em nenhum momento, quer dizer, nao se trala de 

uma coisa, acho que caindo no movimento negro por falta de 

opgaopolitica, percebe? " (Luiza Bairros) 

Apesar de estar, de uma certa forma, um pouco magoada e de ter afirmado que 

iria relativizar, Luiza coloca elementos muito importantes para nossa analise e faz 

algumas criticas em relacao ao envolvimento de algumas liderancas do movimento 

negro com os partidos de esquerda. Trata-se de uma colocacao interessante ate porque 

sua leitura nao se restringe ao MNU e, sobretudo, porque ela chega a fazer uma 

analise de que estao diretamente relacionadas com as transformacdes politicas 

contemporaneas e com a queda do socialismo real no Leste Europeu. 

Segundo a nossa depoente as mudancas que tiveram sua expressao na Queda 

do Muro de Berlim, as quais afetaram a agenda politica da Esquerda, acabaram tendo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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reflexo tambem no movimento negro, uma vez que isso fez com que algumas pessoas 

viessem para o Movimento Negro Unificado, trazendo outros desdobramentos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Quer dizer, como hoje eu nao tenho mais como me organizar 

dentro dos set ores, aos quais eu pertencia antes, entao en 

husco o movimento negro que hem ou mal foi o movimento 

que sohreviveu a toda uma transformacao que a genie assisliu 

nao so dentro dos partidos como dos movimentos sociais 

tambem. Foi o unico movimento que ficou com a sua agenda 

mais ou menos inteira ".(Luiza Bairros) 

Luiza afirma ainda que as pessoas sobre as quais ela se referia eram 

influenciadas por um tipo de direcao, na sua concepcao, racista, que tinha um impacto 

sobre os negros que passavam por esse processo e em funcao disso nao incorporaram 

efetivamente o ideal para o movimento negro: 

"Depois dessas transformaqoes todas, para alem dessas 

pessoas nao conseguirem assumir, digamos assim, um 

discurso descolado do tipo de aridlise que elas foram 

acostumadas a fazer, existe um outro detalhe, que e o 

seguinte: geralmente as pessoas negras que tiveram uma 

, participaqao grande dentro de organizagoes politicas 

predominantemente brancas, eram pessoas que participavam, 

tinhorn ate certo destaque, mas nao eram dentro dessas 

organizagoes que elas pertenciam, as pessoas que 

efetivamente definiam. Onde essas organizagoes caminhcr\>am, 

qual era a cara que essas organizagoes iam ter? Nao eram as 

pessoas que definiam qual era o tipo de analise ou baseada 

em que postulado, digamos assim, essas andlises 

aconleceriam. Entao, ate onde eu vejo pessoas dirigidas por 

outras quase sempre brancas e isso e uma coisa que tem um 

impacto muito grande sobre uma pessoa negra, porque na 

verdade essas pessoas viviam dentro dessas organizagoes 

reproduzindo um pouco aquilo que a sociedade racista coloca 

e que os brancos estao numa posigdo de diregao, geralmente; 

ainda que a base (risos) seja na sua maioria negra a diregao 

pertence as pessoas brancas e os outros ficam m/ma posigdo 

de mais ou menos de segitir aquilo que foi determinado de 

for a para dentro do movimento negro e isso e muito diferente 

de ser membro de uma organizaqao auwnoma como 

MNU".(Luiza Bairros) 

Trata-se de uma critica que procura atribuir a um determinado grupo, o que 

defendia a tese Z no IX congresso do MNU-~- a condicao de dependencia em relacao 

a uma certa direcao extra movimento negro, de tal forma que assim acaba ferindo a 

autonomia do MNU; em outras palavras, e como se o movimento negro fosse zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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influenciado por uma forma de fazer politica que se reivindica de esquerda, mas que 

nao tem a sensibilidade para a questao racial. 

E como se o grupo Z nao tivesse sensibilidade suficiente para compreender o 

sentido da acao do MNU e por isso. acabasse negligenciando o passado da entidade e 

a autoridade legitima das pessoas com mais tempo de militancia na entidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Autonomic, do movimento negro implica para ti, enquanto 

militante, essa capacidade de ser dirigente, sabe, essa 

capacidade de lentar junto com outras pessoas. pensar, quais 

sao os rumos que tu vais dar para tua luta, independente de 

uma pessoa branca vir e te dizer: Olha, o Comile Central ou a 

Execufiva Nacional deftniu isso e e por aqui que a gente 

caminha, quer dizer, nao tem mais pessoas brancas te 

referenciando na tua propria caminhada, quer dizer, essas 

referencias vao ter que ser criadas por ti. E quando eu digo 

que elas vao ter que ser criadas por ti mesmo, isso vai 

implicar de ti essa capacidade que e uma coisa muito dificil 

de se desenvolver numa pessoa negra, dentro de uma 

sociedade racista, essa capacidade para se sentir confortch'el 

numa situaqao onde ela e dirigida (entre aspas) por pessoas 

negras. Uma das grandes difiaddades que a gente tem dentro 

do movimento, e a impossibilidade, por efeito do racismo, -

uma vez que os militantes nao estao isenlos desses efeitos, 

(...) essa incapacidade que uma boa parte tem de reconhecer 

autoridades politicas, eu falo em autoridade no sentido mais 

real dessa palrnra, nao estou falando de autoritarismo, nao 

estou falando de dirigismo, nada disso! Mas reconhecer 

autoridade que pessoas negras tem de definir dentro de uma 

organizaqao autonoma, quais sao os rumos que ela deve 

tornar." (Luiza Bairros) 

Essa questao tambem aparece sistematicamente nos depoimentos e na opiniao 

de uma outra militante. Para esta militante, assim como para Luiza Bairros, as pessoas 

que fazem parte do grupo ligado ao PT, sao de fato, aparelhadas por esse partido e nao 

pelo MNU. 

Voltando ao depoimento de Luiza, um outro aspecto interessante e que ela 

toma o branco enquanto uma categoria, e embora reconhecamos a forma homogenea e 

dicotomica como ela o concebe, trata-se de um elemento fundamental para entender a 

logica do seu discurso, pois para essa lideranca a forma de assumir o modo de ser MNU 

implica em conceber o branco e o racismo de uma forma diferente. 

"Agora, um outro aspecto que eu acho imporlanle nessa coisa 

que e ser membro do MNU e como isso, pelo menos para zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aqueles defensores da tese Z que reivindicavam o que eles denominaram MNU de massa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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minha perspectiva, muda a tua relagao com os brancos. 

Porque na medida em que tu passas a ver o racismo de uma 

outra forma, a medida em que tu passas a perceber melhor 

onde o racismo e sutil ou onde ele e mais explicito, ou tu 

passas a perceber tambem o tipo de papel, digamos assim. 

que as pessoas brancas fern enquanto instrumenlo desse 

processo todo. E isso da uma diferenga ou qualidade muito 

grande em termos da tua relagao com as pessoas brancas, em 

termos da tua relagao com os setores politicos, que sao 

predominantemente brancos. Eu acho, inclusive, que uma. boa 

parte do tipo de oposigao. digamos assim, que a gente 

enquanto SfNU sempre sofrett, acho que vem muito em fungao 

desse sentimento que os brancos tem de que a gente enxerga 

eles exatamente do tamanho que eles sao. Nao do tamanho 

que o racismo diz pra gente que eles tinhorn, percebe? Eu 

acho que isso dd uma diferenga muito grande em toda sua 

vida.C...J nao existe apossibilidade de ter um militante negro 

da boca para fora como uma serie de formulas e de 

discursosf....) em relagao ao negro historia do negro etc., se 

eu nao transftro isso para aquilo que Steve Biko chamava 

atengao na definigao dele do que seria a consciencia 

negra(...) que e muito mais uma coisa que depende de uma 

atilude do outro, nao e? (risos)(...) e extremamente dificil de 

defitiir, mas em todo modo e algo que acaba te diferenciando, 

digamos assim, em relagao aos demais negros(...) ou dos 

negros que priorizam outras lutas que nao essa luta contra o 

racismo." (Luiza Bairros) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E ainda que a forma como ela concebe o branco seja essencialista, uma vez 

que para a depoente, deve-se perceber as pessoas brancas exatamente da forma que elas 

sao e nao como o racismo diz para os negros e negras, entretanto, o testemunho nao 

deixa de esta condizente com a concepcao de racismo do MNU. Alem disso, e 

importante destacar a construcao identitaria implicita na fala da depoente: uma 

percepcao de um modo de ser negro rigido e ao mesmo tempo contrastivo, a partir do 

qual se sente o racismo de outra forma e o significado das pessoas brancas em uma 

outra dimensao. 

Ha, portanto, um sentimento, uma revolta que resulta nesta rigidez e vai 

tambem implicar em assumir a luta anti-racista 24 horas por dia, o que, ela chega a 

ponderar, acabava dificultando recrutar outras pessoas para a entidade : 

"Ah! Eu acho que houve um determinado momenta, inclusive 

da participagao nossa no MNU, em que esse tipo de atitude, 

digamos assim, que nds tinliamos,de um certo modo ate 

dificulta\>a um pouco a gente recrutar outras pessoas, 

percebe? Porque as pessoas ficam dizendo assim: Porra, mas 

para ser militante do MNU eu fenho que ser assim... (risos) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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como e para ser assim? Um assim cpie nao era muito bem 

dcftnido, cpie da\*a um pouco a impressao para as pessoas que 

a gente militava 24 boras por dia! Era 24 boras por dia 

dedicado aquela coisa, quer dizer, para mim erradissimo! Era 

de como tu acabas transformando todos os aspectos da tua 

vida num, quer dizer, tu da para todos os aspectos da tua vida 

uma tranqiiilidade maior em relagao ao fato de ser negro 

dentro de uma sociedade que e racista, quer dizer, uma coisa 

que te prepara, quer dizer, ser membro de uma entidade 

negra, de uma maneira geral, e do MNU mais 

especificamente, pelo menos pelo que eu me lembro daqttela 

epoca e de como isso te prepara para ser negro dentro de uma 

sociedade que e racista.. e o tempo todo batalhando contra 

essas condigoes que o racismo impoe sobre essas pessoas 

! tegras',(I^ viza Bairros) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Contudo, essa forma, por assim dizer. rigida de resistir ao racismo tinha sua 

positividade e acabava atraindo outras pessoas e entidades. por implicar num 

enfrentamento e numa demincia radical do racismo, criando assim uma visibilidade da 

questao racial em Salvador, no sentido inverso ao de paraiso racial tao divulgado pela 

midia e pelos poderes publicos, em um passado nao muito distante. 

Por outro lado, o pronunciamento de Luiza Bairros traz a tona uma discussao 

bastante subjetiva, sempre colocada na luta do movimento negro, e diz respeito a 

singularidade da luta etnico-racial, que impoe um enfrentamento radical ao racismo e 

que no fundo ela cobra dos seus militantes, uma radicalidade quase sem limites, um 

sentimento de pertecimento da luta contra ao racismo que corresponde ao voto de vida 

ou morte pela questao; inclusive ela cita o exemplo do MST, Movimento sem terra, 

argumentando que a sua singularidade e que seus militantes estao ali para dar a vida, se 

for preciso. 

Ou seja, a propria situacao de discriminado do negro, ainda que implique 

numa violencia racial para esses grupos, acaba dando municao para producao de uma 

radicalidade, que implica tambem numa producao de subjetividade, capaz de 

estabelecer um sentimento de pertecimento, um modo de ser MNU, sobretudo um 

orgulho da radicalidade desta entidade frente ao racismo. 

Trata-se, portanto, de um modo de ser que, segundo as ex-militantes do M N U 

e do GT de Mulheres, nao tem sido vivido pelos militantes negros dos partidos de 

esquerda, e mesmo os que estao dentro do MNU, que \ieram dessa tradicao nao tem 

sensibilidade com essa questao racial, pois defendem mais as organizacoes de que 

fazem parte do que propriamente a luta dos negros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Mais do que isso. essas ex-militantes defendem que a esquerda tem medo do 

crescimento do mo\imento negro e que, ao contrario de defender uma sociedade 

igualitaria, capaz de superar o racismo, acaba sendo racista, indo contra a luta anti-

racista: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Quer Jizer, o que voce tem de resistencia ao discurso racial 

hoje, e muito mais construido pelos nossos inimigos e pela 

propria esquerda: a resistencia ao movimento negro e uma 

resistencia forjada no movimento politico com medo do nosso 

crescimento. A minha analise e essa(...jcom a criacao do 

Movimento Negro Unificado e no mesmo periodo vem a CUT. 

vem o FT. (...) e outras entidades negras vao surgindo nesse 

periodo da Historia; nestes ultimos 20 anos. vao surgir com 

as aliancas cum o Pallida dos Trabalhadores, com os 

Movimentos Sociais no Brasil, e nem por isso vai conseguir 

que esse discurso se firme dentro dos selores da esquerda,(...) 

muito pelo contidrio, a gente vai ver cada vez mais agucando 

dentro da esquerda, um medo em relagao ao que o movimento 

negro pode construir do ponto de vista politico para a 

comunidade negra, que ele nao tinha disponibilidade nem 

tinha perspectiva de construir. Porque na realidade e isso, 

pra mim hoje, o afastamento maior d resistencia maior do 

negro em relagao ao discurso do Movimento Negro, esta 

relacionado na propria oposigao que a esquerda faz hoje ao 

Movimento Negro." Qraldeci Nascimento) 

Esse depoimento e interessante ate por ser bastante direto em relacao a critica 

que faz aos setores politicos ditos de esquerda, inclusive citando que se trata do 

Partido dos Trabalhadores, CUT, etc., colocando precisamente que este segmento nao 

concebe a diferenca racial como bandeira de luta. 

Todavia, e preciso colocar que existem disputas nesse processo, e os sujeitos 

envohidos assumem a palavra sempre do lugar de onde procuram transformar a 

realidade, atraves de suas praticas e discursos, das suas formulacoes politico-culturais, 

ou melhor, das configuracoes culturais de que fazem parte, onde sofrem tensoes ora de 

classe, ora do tipo etnico-racial, ora de genero; sao aspetos diversos que atravessam as 

suas trajetorias. 

Ou seja, o conjunto de enunciados analisados aqui forma um arquivo que nao 

se constitui na colecao de espaco homogeneo de tudo que foi dito. de tudo que se diz, 

mas num conjunto de regioes heterogeneas, de enunciados produzidos por praticas 

discursivas irredutiveis (Maingueneau,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1989). 

Mas, dentre essas questoes alem da problematica etnico-racial, que e central em 

nosso trabalho, ha uma recorrente discussao sobre a tensao que o movimento negro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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sofre por parte da esquerda. imbrincado no seguinte aspecto: o fato de como a esquerda 

concebe o racismo no Brasil e. especificamente. na Bahia, o que deveremos tratar com 

mais cautela adiante. Agora, contudo, retornando a analise da crise que resultou na 

saida de todo um grupo de militantes que tera uma dimensao nacional. pois diz respeito 

a uma polemica de grande repercussoes no movimento negro brasileiro como um todo. 

Para Valdeci, que compartilha com as criticas feitas por Luiza Bairros, o 

principal problema era a falta de centralidade da questao racial na politica desenvolvida 

pelo grupo formado, na sua maioria. por pessoas que vieram dos partidos de esquerda: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"£// acho que a acao do movimento negro tern que partir da 

perspectiva de construcao de um partido politico do povo 

negro do Brasil; a construcao de um projeto politico do povo 

negro no Brasil e a gente apresentar propostas de qual e a 

perspectiva da gente do ponto de vista de trabalhar com 

adolescente, de trabalhar com a mulher negia. de educagao, de 

saiide, de tudo que diz respeito aos funcionamento da 

sociedade e os individuos que estao dentro dessa sociedade, e 

por isso que parlamentar e importanle porque voce vai ter esse 

parlamentar propondo emendas, leis voltadas para as questoes 

. ... . que esse projeto politico td definindo, voce nao tem um 

parlamentar Id dizendo: "mais emprego, mais saiide, mais 

educagao", nao, nos queremos empregos para a populagao 

negra para esse e esse motivo, nos queremos um investimenlo 

na educagao, na saiide da comunidade negra porque tem 

doengas especiftcas dentro da comunidade negra que o estado 

precisa se preocupar, que o estado precisa pesquisar, que o 

estado precisa investir, nds precisamos de bolsas de estudo 

para assegurar que os jovens e adolescentes negros tenham 

acesso a universidade, porque eles estao na condigao mais 

precdria dentro da sociedade, voce definir na sociedade 

brasileira qual o quadro de miseria que se encontra a 

comunidade negra e por isso precisa ter politicas especificas, 

por isso que voce precisa investir muito mais na comunidade 

negra do que na comunidade em geral, porque nds fomos 

cerceados por 500 anos de todas as politicas publicas que 

fossem passiveis" (Valdeci Nascimento) 

E como se as pessoas que entraram no MNU vindas dos partidos de esquerda, 

nao tivessem compromissos de fato com a luta, o que levou ao choque de posicoes que, 

segundo a propria Valdeci, nao implicou numa divergencia de concepcao sobre a luta 

contra o racismo: "...essas divergencias de concepgdes, na realidade, do meu ponto de 

vista, nao e divergencia de concepgao sobre a luta contra o racismo no Brasil, porque 

esses caras do partido nao tem forga politica para a comunidade negra, nao tem 

proposlapolitica para enfrentar o racismo. "(I'aldeci Nascimentoi) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nao concordamos que a influencia da esquerda na crise do MNU nao tem a ver 

com divergencias de projetos e concepcoes sobre a problematica racial existente entre 

esses grupos em debate, ate porque Valdeci tambem defende que esses antagonismos 

aconteceram em funcao da fase pela qual passava o movimento negro que exigia uma 

certa radicalidade. justamente quando o movimento de esquerda e os outros 

movimentos sociais farao um caminho inverse: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A crise do MNU foi determinado porque nos iamos mudar o 

nosso rumo, ou seja, porque o MNU ia passar a ser uma 

organizaqao e antes era um movimento e essa transicao entre 

movimento e organizaqao provocou essas crises, essa coisa 

toda. Na realidade do men ponto de vista, eu acho que oMNU zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lava cada vez mais exigindo definiqoes radicals, quer dizer, a 

tendencia do MNU era aponlar para definiqoes radicals e nao 

por acaso que e nesse mesmo processo que surge a proposla 

de construqao de um processo politico do povo para o Brasil, 

e o MNU e que vai discutir wis dois anos mais ou menos, e em 

seguida vai id jogando no seu congresso e depois para fora do 

seu congresso essa perspectiva de consnuqao do processo 

politico do povo negro e que so nds teriamos a condiqao, 

quando falo nds, movimento negro fazendo algumas reflexdes, 

vamos ter condiqdes de fazer essa proposla; entao, o 

movimento vai percoirendo seus caminhos e chega um dado 

momento que a propria mobilizaqao e inten'enqao negra vai 

exigindo que ele radicalize no seu ponto de vista, na sua 

postura. "(Valdeci Nascimento) 

Tanto o discurso de Valdeci como o de Luiza Bairros defendem que o 

movimento social e os partidos de tradicao de esquerda estavam afetados na sua agenda 

politica pela crise politica, resultado da queda do socialismo real nos paises do Leste 

Europeu - um fenomeno que nao atingia a agenda politica do MNU, pelo menos 

diretamente, segundo elas. 

Isso tudo so reforca que todas essas divergencias devem ser entendidas dentro 

de um contexto politico especifico e que o MNU se insere em alguma medida no 

conjunto de entidades que se contrap5em a essa ordem, de modo que nao se pode negar 

que, diferente por exemplo do lie .Aiye, esta entrelacado com essa politica de partidos 

politicos de esquerda, haja vista que atualmente, a maioria dos militantes do M N U 

filiados ao PT atuam politicamente de forma organizada dentro deste partido como uma 

forca politica interna. 

Entretanto, em que pese concordar com Valdeci de que tenha havido relacao 

entre a crise do Leste Europeu e da esquerda brasileira, e que isso tenha influenciado no 
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ingresso de muitos militantes no MNU vindos dos partidos de esquerda, isso nao 

implica que os militantes criticados por essa depoente nao tenham uma concepcao 

divergente quanto a questao racial, visto que a propria vinculacao com a esquerda e 

seus postulados politicos, ja impoe uma forma diferente se conceberzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  racismo. 

De modo, que em ultima instancia as divergencias se davam em tomo dos 

projetos politicos para o MNU, fossem eles provenientes das relacoes extra MNU de 

uma parcela de sua militancia. ou nao. Ha uma concepcao de projeto politico em jogo. 

alem de que dentre esses militantes havia pessoas importantes dentro do Partido dos 

Trabalhadores. tanto que chegaram a incomodar a essa esquerda tao criticada pelos 

membros do MNU e do He Aiye. 

O fato mais emblematico do incomodo que o MNU causara a esquerda e que e 

bastante recorrente nas falas dos entrevistados, tanto os filiados do He como os do 

MNU, foi o fato de 0  movimento negro ter participado duas vezes das eleicoes com o 

fito de eleger para Deputado Federal, pelo Partido dos Trabalhadores, o militante do 

MNU, Luiz Alberto. Nesse processo, o nome de Luis Alberto foi alvo frontal de ataque 

de todo tipo, vindo de outras correntes politicas internas do Partido dos Trabalhadores. 

Mas deixemos para aprofundar melhor essa discussao quando tratarmos mais 

especificamente do significado que o mandato do deputado Luis Alberto tem para o 

movimento negro. 

O fato e que, segundo Valdeci, o movimento negro, dentro dessa conjuntura, 

acabava tanto sendo ameacado pelas influencias da crise do grupo social que se 

considerava de esquerda, como acabou ameacando um certo respaldo politico e cultural 

deste grupo. 

Buscando amarrar um pouco a posicao do grupo M, tao estigmatizado como 

defensor de uma politica de quadros, vale dar a palavra estigmatizados sobre como 

encaram tal estereotipo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"....porque na realidade a base que Luiz Alberto ainda tem ate 

hoje pra eleger ele, ainda e residtado do trabalho desses 

grupos na comunidade, e trabalhando de GT na comunidade, 

voce tem esses GTs e na realidade esses GTs formam nucleos 

de base, porque se voce compreende que eu nao preciso trazer 

D. Maria. Sr. Jose, e os adolescentes. lira-los de sua 

comunidade para trazer para a sede do MNU. Eu preciso 

dele enquanto nucleo de sua comunidade, discutindo todas as 

questoes que dizem respeito a esta comunidade, e ale a genie 

enquanto grupo de trabalho se relaciona com os nucleos de 

base; eu nao tenho que tirar essas liderancas da sua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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comunidade para vir para a organizacao. eles sao a 

organizacao afuando dentro da sua propria comunidade, na 

sua area do cofidiano, entao voce tem um movimento negro 

cada vez mais identificado com o cofidiano, Eu nao tenho o 

que tem os partidos politicos. que e o seguinte: "voce e um 

grande quadra, entao vai Id para o movimento Sem Terra, e 

voce entra Id no movimento Sem Terra como um grande 

qtiadro do partido. loce e da area de saiide vai Id, nao. eu 

tenho um militante, a lideranca atuando no seu nucleo de base 

na sua comunidade, articulando na sua comunidade. e 

lutando contra o racismo no seu colidiano, na sua 

comunidade. E a organizaqao, o grupo de mulheres, por 

exemplo, onde e que a gente atuava? Nos trabalhos da 

comunidade, fazendo feira no Curuzu, trabalhdvamas com 

crianqas no Curuzu, discutiamos a questao da mulher no 

Curuzu e estdxxanos atuando dentro do movimento comunista, 

dentro do movimento de mulheres negras a nivel nacional" 

(] aided Nascimento) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A depoente, assim, defende uma estrategia de trabalho no cotidiano cujos 

destinatarios seriam a maioria da populacao negra, \itimas da estrutura racista que os 

tem excluido historicamente dos beneficios sociais ou das politicas publicas desde a 

abolicao do trabalho escravo no Brasil, tratados como massa nos diversos sentidos e 

que nao necessitariam estar na entidade. 

Segundo a depoente acusada de fazer parte de um grupo de quadro, esses 

destinatarios que estao no cotidiano e que constituem a base para a politica do MNU, 

nao necessariamente teriam que estar na entidade. 0 importante, portanto, era que a 

entidade atraves dos seus nucleos de base, estivesse presente no cotidiano da 

comunidade, vivenciando um pouco das experiencias das pessoas que dela fizessem 

parte : 

" eu nao vou tirar D. Joana Id para trazer ela para o forum 

de mulheres. Quern td no forum de mulheres e o grupo de 

mulheres do MNU e vamos para o nucleo de base discutir o 

seguinte: "ate onde a discussao do forum . do movimento 

feminista nos cabe. 0 que nos interessa nessa organizaqao de 

mulheres a nivel nacional? E pra D. Joana traduzir isso do 

ponto de vista do que e o cotidiano de D. Joana? Entao, voce 

tem um processo permanente de troca. de inlermediaqao, e eu 

to constituindo o men militante no nucleo de base, tanto 

quanto sujeilo quanto eu. Quer dizer, o MNU nao tem um 

traqo, uma cultura de comunidade rural; nds atualmente, nos 

JO anos pra cd a gente vem trabalhando no negdcio de 

comunidade remanescente de quilombo, quern tem que falar 

enquanto comunidade remanescente de quilombo e a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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comunidade remanescente de quilombo, isso da todo suporfe e 

irava todas as discussoes do ponto de vista das questoes 

raciais e como que a gente tem que fortalecer esses selores 

que dizem respeito a luta do povo negro ".(Valdeci Nascimento) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em que pese a estrutura do MNU em alguns aspectos se assemelhar aos 

partidos politicos modernos, como ja assinalamos, e interessante perceber no discurso 

do grupo M uma tendencia a se preocupar com a educacao e a convivencia com a 

comunidade. estabelecendo lacos quase que pessoais. um trabalho feito nas micro-

estruturas, um tipo de comunidade etnica em que seus membros estabelecem lacos de 

pertecimento muitos rigidos, sao ligados por vinculos quase que familiares, um tipo de 

relagao de parentesco por aproximacao ou demonstracao de compromisso com a luta 

anti-racismo. Sao formas de conceber o ser negro, num certo sentido, semelhante ao 

modo de ser negro He .Aiye. 

Esses modos de ser sao instituidos nas praticas e discursos dos membros dessas 

entidades. Com efeito, essas elaboracoes discursivas expressadas neste debate devem 

ser concebidas nao apenas como vontades de verdade, mas tambem como elaboracoes 

culturais e acontecimentos politicos, atraves dos quais os sujeitos constroem 

identidades e formam comunidades de sentidos, estabelecendo lacos de pertecimento e 

reagindo contra o racismo, sem, entretanto, serem homogeneos. 

De maneira que essas friccoes sao fruto da vontade, mas principalmente da 

necessidade de poder e de verdade, sao processos de singularizacoes em que os 

sujeitos assumem a palavra numa topografia social que precede os falantes, a partir 

dos lugares de onde esses falam. Esses lugares se constituem como pontos espaciais 

dentro de um sistema, ou de sistemas de lugares, sao posicoes que pode e deve ocupar 

cada individuo para dela ser sujeito, ou seja, sao instancias de enunciacao que e, ao 

mesmo tempo e intrinsecamente, um efeito do enunciado.84 

Alem disso, o fato de existirem essas divergencias em nada nega a importancia 

dessa entidade para luta contra o racismo sofrido pelos negros, pois como os 

depoimentos anunciam, o racismo no Brasil pela sua natureza mascarada e cruel, impoe 

posturas anti-racistas as mais radicais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

w Trata-se de uma perspectiva de analise de discurso que considera nas condicoes de producao de um 

enunciado o quadro das Instituicoes que restringem fortemente a enunciacao. nos quais se cristalizam 

conflilos historicos. sociais. etc.. delimitando um espaco proprio no interior de um interdiscurso 

limitado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

246 



Neste sentido. e preciso refletir sobre outra afirmacao emblematica de Luiza 

Bairros a respeito do quanto essa entidade ao mesmo tempo em que e diferente 

politica e culturalmente do grupo social que se intitula de esquerda, acaba 

reproduzindo uma cultura politica nefasta ao convivio com as diferengas Ou seja. 

problema e a dinamica implementada na entidade em relagao as diferengas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"uma dinamica de um certo modo copiada de outras 

organizacaes, quer dizer, os grupos se entrincheiram nas suas 

posicdes e nesse processo eies acabam se entrincheirando. 

para/isando a entidade. Isso e que de mais negativo no 

balanco do MNU, quando os diferentes grupos no interior da 

entidade deveriam garantir uma certa solidariedade, 

pensando formas de relacionamento entre eles para evitar a 

paralisia da organizacao ". (Luiza Bairros). 

De fato, o XII Congresso do MNU, realizado em Salvador em 1998, e 

sintomatico de como a entidade nao consegue retomar uma certa dinamica, por ficar 

flagrant em ente dividido por essas divergencias. Inclusive, ate o presente a entidade nem 

sequer conseguiu encaminhar a ultima e principal deliberacao tirada nesse Congresso 

que foi a realizacao de um outro congresso extraordinario para retomar a discussao do 

projeto politico, a qual, por sinal, foi interrompida justamente pela forma com que 

foram tratadas as divergencias intemas, de modo que, segundo Luis Alberto: 

"O movimento se encontra mtma crise profunda, diante do fato 

de que nao consegue perceber qual o proximo passo, nds nao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I conseguimos entender a necessidade de dar um passo mais 

adiante, quer dizer estabelecer o que nds chamariamos aqui de 

acoes politicas, que obriga a sociedade a tornar posigdo e que 

ao mesmo tempo o Estado brasileiro se obrigou a desenvolver 

politicas publicas especificas para a populagao negra 

brasileira, o Movimento Negro nao esta conseguindo construir 

essa agenda " (Luis Alberto) 

Esse depoente, entretanto, faz uma discurso sobre o movimento negro, 

sobretudo da Parte do MNU, que acaba rehindicando para esse em ralacao aos outros 

movimentos sociais, a condicao catartica que Marx reivindicava para o proletario: 

Entrou na crise que e uma crise que esta atingindo diversos 

setores do Movimento Social, mas a nossa tem uma 

particularidade porque o nosso movimento negro brasileiro ele 

nao e, apesar de todo Movimento Social sofrer influencias de 

uma leitura de sociedade de cardter a partir de concepgdes 

marxista, mas eu acho que um dos poucos movimentos que 

trilhou, vamos dizer assim, que subordinou toda a agdo politica 

a partir dessa leitura, o que menos fez isso foi o movimento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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negro brasileiro, no entanlo rive os problemas Ja crise 

ideo/agica dos diversos sefores do movimento social brasileiro, 

porem nos temos componentes difeivnciados. e acho cpie e 

passive! superar com mais agilidade essas nossas dificuldades. 

Nesse momento acho ate cpie a crise se estabeleceu no 

movimento social brasileiro. (Luis Alberto) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ele defende, assim, que essa crise pela qual passa o MNU lem estreita relacao 

com a crise que atravessa todo movimento social destacando algumas particularidades 

do movimento negro, sobretudo a de que ele teria, diante da questao racial como esta 

posta, a capacidade de se levantar e conduzir o movimento social como um todo, 

apontando para uma ruptura com essa ordem social, que ja faz 500 anos. 

"0 movimento negro teria a capacidade hoje de se levantar e 

dirigir esse processo, conduzindo nao so a movimento negro, 

mas todo o movimento social brasileiro, seja ele social, 

sindical, movimento de bairro, seja ele partiddrio, e com as 

propostas que nos precisamos resgatar do inicio da decada de 

70, que nao foram superadas, sobre as desigualdades sociais 

estabelecidas contra a populaqao negra. Ha uma sociedade 

absolutamenle hierarquizada a partir da origem racial das 

pessoas. Nao conseguimos superar, portanto, o Apartheid, 

estabelecido no Brasil. Entao, nds teriamos todas as condicoes 

de superarmos esse processo de crise de conduzir o processo 

politico brasileiro e apontar por uma ruptura, dessa ordem que 

esta estabelecida hd 500 anos em nosso pais.'''' (Luis Alberto) 

De maneira que, essa perspectiva de conceber o racismo e o papel do 

movimento negro, sobretudo do MNU, como esta anunciado no depoimento acima, 

colabora no sentido de demonstrar o quanto estamos tratando mais do que nunca de 

processos de singularizacoes, de processos de subjetividade, atravessados de vontades 

tanto de justica como de verdade e/ou de poder, uma vez que os depoimentos mostram 

nao so suas criticas e proposicoes em relagao a forma como os negros tem sido tratados 

pela sociedade, seja na esfera do Estado, seja na esfera da sociedade civil, mas tambem 

a crenca dos seus militantes no carater revolucionario das praticas da entidade. 

Tudo isso vem reforcar a importancia que a entidade teve e ainda tem na luta 

de combate ao racismo. O proprio fato de a entidade, junto com outros setores do 

movimento negro, ter conseguido eleger um deputado Federal saido do seu quadro de 

militancia tambem e outro aspecto importante para compreender o que o MNU tem 

representado na construcao de identidade dos negros e os obstaculos enfrentados na luta 

de combate ao racismo sofiido pelos negros em Salvador. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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De modo que e preciso resgatar um pouco da historia da construcao do nome 

de Luis Alberto enquanto uma referenda do movimento negro, uma vez que emergiu 

das entranhas deste segmento. Como tem sido anunciado ate pela imprensa. o 

representante do movimento negro na Camara Federal. 

A eleicao de Luis Alberto a Deputado Federal e fruto de um esforco da 

entidade de lancar candidatos negros; foi feito todo um trabalho de mobilizacao na 

comunidade negra, apesar de todas as dificuldades enfrentadas para financiar a 

campanha - devido ao movimento negro ser uma organizacao diferente dos sindicatos e 

nao dispor de uma fonte de renda fixa - pois as doacoes vieram. na sua maioria dos 

estratos mais baixos da sociedade. 

A rigor essa luta para eleger um representante negro ou negra para Camara 

Federal comecou com a candidatura de Luiza Bairros e, embora a articulacao dessas 

campanhas terem sido dispendiosas, trabalhou-se varias candidaturas de pessoas negras, 

no caso do nome Luis Alberto, por exemplo, so na terceira tentative e que se conquista 

a primeira suplencia para Deputado Federal, so assumindo uma vaga na Camara de 

Deputados dois anos depois, mais especificamente em Janeiro de 1997. 

Conrudo, as dificuldades intemas encontradas no Partido dos Trabalhadores, 

PT, que cada vez se acirrava mais, fez com que um mandato de dois anos nao fosse o 

suficiente para reelege-lo, ficando mais uma vez na suplencia, o que mais uma vez o 

levou a outro mandato de apenas dois anos, iniciado no dia 01/01/2001. 

Entretanto, o que mais incomodou a militancia do M N U nesse processo foi o 

posicionamento dos demais candidatos de esquerda, sobretudo dentro do Partido dos 

Trabalhadores, que segundo a assenssoria da candidatura representante do movimento 

negro, foi travado uma batalha acirrada diretamente contra a candidatura de Luis 

Alberto, no sentido de desqualificar o nome dessa lideranca, alegando que o mesmo era 

racista, que iria sair do PT por defender o Partido Negro, por isso nao tinha 

compromisso com o partido, enfim, havia todo um processo de desgaste dessa 

candidatura articulada pela militancia do movimento negro, do que se queixa 

sistematicamente este segmento. 

Esse processo causou. portanto, um confronto entre os membros do MNU com 

outros grupos que se reivindicam de esquerda, principalmente dentro do Partido do 

Trabalhadores, levando aquela entidade, segundo seus militantes, a um isolamento 

politico frente aos demais segmentos de esquerda. E o que alega o proprio Luis Alberto; 

ao avaliar a sua experiencia de dois anos como deputado afirmando que o movimento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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negro esta isolado neste processo. pois nao tem aliados, ou seja. esta por sua propria 

conta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"foi uma experiencia na minha concepcao exiiosa, apesar do 

curio tempo, uma experiencia nunca antes, vamos dizer assim. 

vivenciada por mint e. particularmente. um conjunto de 

militantes. que rivet/ esse processo. acho que precisamos 

retomar essa experiencia; na esteira das dificuldades que nos 

rirenciamos. foi um mandato negro, um mandato que se 

propde. que reproduza o discurso do niorimento negro, ele e 

um mandato quase que solitdrio do ponto de vista da 

solidariedade dos outros setores do movimento social de 

esquerda de um modo particular, quer dizer. o Movimento 

Negro e o iinico movimento do Brasil que nao tenha lido 

nenhum tipo de solidariedade efetiva, dos outros setores do 

movimento social brasileiro, nenhum, e como se diz o 

americano: " nds sempre fizemos militancia pe/a nossa propria 

conta," eslabe/ecendo uma alianga aqui outra aco/d, mas 

sempre aliangas frageis, pontuais, nunca ocorreu um processo 

de solidariedade efetiva dos outros setores. Entao o mandato 

refletiu isso. Nao acho que deva concordat- com a ideia de que 

o Movimento Negro e muito sectdrio, muito fechado e que nao 

consegue estabelecer alianga com outros setores, nao e isso, e 

ao contrdrio, os outros setores e que nao se permilem 

estabelecer uma alianga nem tdtica, nem esnategica com o 

Movimento Negro, isso ficou evidente nos diversos momentos 

da nossa luta politica, sobretudo no mandato.. "(Luiz Alberto) 

Enfim, sao essas questoes sem diivida polemicas, que precisam ser pensadas a 

partir da logica interna e externa deste movimento, as quais so compreendemos no bojo 

das suas contradicdes que aqui apresentamos, ainda que em um recorte, procurando 

destacar, na medida do possivel, atraves do dialogo feito entre algumas posicoes 

divergentes, aspectos relevantes para uma melhor reflexao sobre as praticas e os 

discursos do MNU, na medida em que se considere que elas refletem uma necessidade 

existencia! e etnotextual de uma comunidade, de produzir um discurso sobre si mesma, 

sustentador da sua luta pela melhoria da auto-estima e das condicoes de vida, pelo 

menos dos membros dessa comunidade e, que neste sentido, sao tambem produtos da 

vontade de poder e de verdade dos sujeitos envohidos neste processo plural de 

resistencia ao racismo. 

Alem disso, e evidente que existe uma disputa de espaco politico entre o grupo 

de militantes do MNU e outras tendencias intemas do PT em Salvador e, independente 

dos "boatos e disse-me-disse", na medida em que o MNU comeca a elaborar um 

discurso que sensibiliza amplos setores da sociedade, sobretudo os negros que sao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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maioria em Salvador, isso tem - e o que percebemos nas nossas observacoes -

inquietado e faz com que esse grupo social que se considera esquerda se volte para a 

questao racial e ao mesmo tempo procure desqualificar o discurso racial elaborado pelo 

MNU. tentando caracteriza-lo como racista e negando o elemento de classe contido da 

proposta politica do movimento negro abracada pela candidatura de Luis Alberto. 

Trata-se. portanto, de uma disputa de poder. Contudo. nao se pode 

negligenciar que a propria situacao desfavoravel do ponto de vista material a que esta 

submetida a maioria dos negros - sobretudo pela forma hierarquica como se apresenta o 

racismo brasileiro, em que raca. status e classe estao interligados. de maneira que o 

elemento de classe vai estar sempre colocado na luta dos negros, visto que os limites do 

significado da abolicao da escravidao no Brasil. acaba por potencializa-lo tambem nos 

conflitos que diz respeito a luta de classe. Nesse sentido, Florestan Femandes reforca 

que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... o negro deve estar junto com os gn/pos que podem levar o 

protesfo social ate o /undo, pois se o negro estiver presenfe 

ele ird dinamizar o espaqo politico da classe 

trabalhadora.(....) E imperalivo que o negro entre enquanto 

negro, mas tambem substancialmente como negro que faz 

parte das classes despossuidas e das classes trabalhadoras e 

assim pode viver os dois paper's simultaneamente e dar maior 

efrcacia aos dois" (Femandes. 1989: 74). 

Ate porque essa polemica sobre o papel das classes continua muito presente 

na entidade; o XII Congresso do MNU foi palco dessa discussao, alias foi a questao 

central que nao so polemizou como quase paralizou o Congresso. Realizado entre os 

dias 9 e 12 de abril de 1998, em Salvador, se tivessemos que resumir esse congresso, a 

fim de desenhar o seu rosto politico, diriamos que esse foi o congresso Classe e Raca, 

apesar de outras teses terem sido apresentadas, sendo que uma delas, inclusive, foi 

elaborada no calor da polarizacao do congresso em torno de duas teses, buscando uma 

posicao que divergia basicamente da prioridade dispensada para classe, pela tese Raca 

e Classe, e da forma isolacionista pregada pela tese Raca e Territorio. 

A tese Raca e Territorio, cujo nome tem muito a ver com sua proposta, nao 

apenas centralizava-se na questao racial como propunha um certo retorno a .Africa, 

uma especie de reterritorializacao extremada, tao dura que nao permitia qualquer 

desterritorializacao, chegando a cair numa certa guetizagao e em relagao a esquerda 

sua critica e muito parecida com a feita pelo Grupo M: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nem na oposicao, nem no poder a esquerda tem 

apresentado propostas globais que rompam com a logica de 

reproducao do sistema. Nao hd duvidas de que a esquerda 

reformista luta por maior justica social. No caso de Lula se 

desenha uma politica do pds-neo-libera/ismo ', a qual lent 

sido incapaz de superar a exclusao da populacao negra. a 

exemplo das experiencia de gestdes municipais populares. Em 

Porto Alegre. Brasilia e Santos a administracao popular tem 

mantido a mesma periferizacao da populacao negra que lid 

seculos rem nos constiiuindo como eiernos pioneiros dos 

processos de urbanizacao ettropeia, uma urbanidade que 

constriiimos desbra\'ando territdrios marginal's dos quais 

estamos sendo sempre deslocados pelos mecanismos de 

expansao do Centro. Na verdade, ao sermos empurrados para 

as periferias. a expansao ettropeia continua sendo central, 

mesmos nospaises de terceiro mundo "(Tesc Raca e Territorio) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As razoes desse desencanto expresso nesta formulacao, estao confusas, uma 

vez que as criticas apontam para uma insatisfacao com a politica pos-neoliberal do 

PT, em funcao dos resultados das politicas publicas executadas pelas administracSes 

municipais petistas, combinadas com a forma como se apresenta o racismo na regiao 

Sudeste e Sul, principalmente no Rio Grande do sul. 

Certamente essa insatisfacao que levou a tal elaboracao esta ligada as 

questoes que estao causando divergencias do movimento negro com segmentos que se 

colocam a esquerda, na politica institutional na Bahia, sobretudo em Salvador, ate 

porque nao se pode esperar que uma administracao municipal venha a alterar 

radicalmente as condicoes da populacao negra. 

Todavia, a forma como eles pretendem recuperar a Africa nao corresponde a 

perspective que, por exemplo, o He se propoe; trata-se de uma compreensao que 

reivindica para os negros a condicao de africano, contestada profundamente por Luiza 

Bairros, no que concordamos, principalmente em funcao da forma como essa posicao 

acaba negligenciando a especificidade dos negros no Brasil e alguns avancos 

conquistadcs ao longo da trajetoria do MNU, os quais Luiza levanta com muita 

propriedade: 

"Recuperar a Africa, como a referenda principal para os 

negros no Brasil. Inclusive no corpo da tese a maneira como 

se refere a nds negros como afiicanos. Eu considero que isso 

e muito interessante, bonifo do ponto de vista do pensar, mas 

muito pouco prdtico em termos da gente transformar. para se 

consegi/ir organizar os negros em cima de uma proposta 

desse tipo. Porque e levar muito pouco em consideracao 

aquilo que existe de especifico no negro da diaspora. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

152 



especialmenie dos negros que vieram aqui para essa parte das 

Americas. Quer dizer. o que a gente construiu aqui dentro 

em termos de cultura, em termos de vida, em termos de 

economia de tudo tem um componenle que foi tambem criado 

fora da Africa, cerfo? Tendo ela como referenda, mas for a 

dela. Entao, essa espectficidade tem que ser levada em conta e 

o problema que eu vejo nesse tipo de discussao de um projeto 

nacional. E que nao consegue enxergar, digamos, assim todos 

os mxvtcos que a gettte enquanto Movimento Negro Unificado 

ajtidou a construir ao longo desses ultimos anos, quer dizer. 

acaba fazendo am tipo de leitura da sociedade sem incorporar 

os cn'ancos que a gente leve (risos) na luta. (Luiza Bairros) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A outra tese. denominada de Raca e Classe. embora tenha chegado a falar 

que raca era central, no seu discurso nao demonstrava nem um pouco tal centralidade. 

muito pelo contrario, nela o elemento classe acaba sendo enfocado na maioria das 

vezes com maior relevancia do que o elemento etnico-racial, na medida em que 

defende que o objetivo final e alcancar o socialismo:" temos plena consciencia de que 

a vida, o sacrificio e a dedicaqao que nosso irmao que como Zumbi lutou por nossa 

liberdade, so-se compensard quando alcangarmos nosso objetivo estrategico: o 

socialismo com democracia, sem sexismo e sem racismo".(tese Raqa e Classe). 

Alias, essa citacao expressa, por parte dos seus formuladores, um sentimento 

jacobinista-marxista de crenca no ideal socialista e na funcao catartica do proletariado 

de emancipar a sociedade de todo tipo de opressao, ou seja, trata-se de uma concepcao 

nao so utopica como um tanto reducionista, messianica e teleologica. 

Mas, independente de qualquer reducionismo, o elemento ideologico de classe 

esta colocado para os negros na sua luta politica; contudo, a questao racial era relegada 

na luta politica mais geral pela maioria dos partidos politicos, sobretudo por uma 

tendencia marxista, que Antonio Sergio Guimaraes chama de pensamento marxista 

reducionista dos anos sessenta e setenta, que relegava a questao racial ao segundo 

piano, submetendo a questao de classe. 

Essa tendencia, que era mais incorporada pelo PCB, alegava que a superacao 

dos problemas raciais so se daria mediante a solucao das questoes sociais como um 

todo que passa, segundo essa concepcao, essencialmente pela luta de classe. 

Tal postura, segundo Guimaraes, acabava tratando as racas como 

inexistentes e a cor como um epifenomeno, emprestando um carater socialista a 

democracia racial, na medida em que transformou a solucao do problema do racismo 

num ideal so realizavel pela luta de classes (Guimaraes, 1995). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Essa leitura parece bastante apropriada para a situagao atual dos partidos 

politicos de esquerda, sobretudo para a maioria das forgas politicas intemas do Partido 

dos Trabalhadores, uma vez que acabam concebendo os fenomenos sociais de forma 

reducionista. fossilizando o conceito de classe. tomando-o de forma esquematica 

como elemento unitario enquanto uma essentia em detrimento do processo historico, 

no qual os sujeitos forjam suas identidades a partir das circunstancias que lhes foram 

impostas. 

Alem disso. a questao nao e saber entre classe e raca qual delas e determinante 

para a compreensao das relacoes sociais. mas como esses dois elementos, acrescidos de 

outras questoes como genero. sexismo, heterossexualismo etc. que se articulam, 

formando sistemas e codigos de dominacao baseados em um conjunto infmito de 

preconceitos e discriminagSes que buscam inferiorizar os sujeitos que fogem aos 

padroes do homem branco europeu e/ ou americano. 

Por outro lado, e preciso tambem considerar que essa nao absorcao da questao 

racial na luta politica mais geral colocava e ainda coloca para o negro no Brasil o 

desafio de caminhar com suas proprias pernas, pensando novas estrategias de luta, 

novos referenciais, sem deixar de considerar a situacao material em que se encontrou 

no pos-abolicao da escravidao, e a forma especifica de racismo no pais, pois sao os 

negros que mais sofrem e percebem, em ultima instancia, o peso das desigualdades 

raciais que persistem de uma forma nada cordial 

Com efeito, nao ha outra alternative para eles, os negros, que nao seja reconstruir 

as nogSes dessa mesma ideologiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Guimaraes, 1995). De modo que a radicalidade do 

racialismo, a propria da maneira de ser e conceber o racismo no Brasil, e no nosso caso 

especifico na Bahia, esta tanto no MNU como no He, guardando as devidas nuances, 

tanto nas praticas como nos discursos dos membros de uma entidade como no da outra, 

os negros estabelecem lacos de pertecimento e estao entrelacados pelo fio do racismo, 

uma vez que a condigao de discriminado do negro tem sido o principal vinculo de 

ligagao destas duas entidades, produzindo toda uma rede identitaria, em que se 

produzem valores, ou seja, sao subjetividades dissidentes. 

De maneira que embora haja uma diferenga em termos da estrutura organizativa 

em ralagao ao He, por exemplo, isso nao impossibilita a existencia de uma forga de 

aglutinagao por parte dessa entidade que garante um certo lago de pertecimento que 

transforma a condigao de existencia dos seus membros, formando uma comunidade 

etnico-racial e de sentido que por mais que apele para uma certa radicalidade, tem na zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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cultura sua materia prima, nao como algo homogeneo. mas plural, por isso sao acoes 

dissidentes transindividuais e transculturais. 

Enfim. sao platos. sao discursos fundadores que edificam novos valores. novos 

herois. onde os sujeitos assumem as palavras. instaurando acontecimentos capazes de 

estabelecer deslocamentos. rupturas que interferem na estrutura de poder vigente, 

produzindo subjetividades que correspondem a processos de (des)construcao de 

identidades etnico-raciais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As trajetorias dos atores aqui estudadas sao entrelacadas pelo tlo do racismo e 

so nos resta pensar em termos de uma rede que os conecta envolvendo-os tanto 

enquanto sujeitos, quanto como assujeitados numa acao que produz uma subjetividade 

social tecida por muitas maos e tendo na cultura sua materia-prima. 

Contudo, o sentido das agoes dos atores estudados. em ultima instancia, e 

atribuido pelo sujeito pesquisador, pois. ainda que em funcao de uma perspectiva 

etnotextual tivessemos procurado deixar os depoentes escreverem sua identidade, isso 

nao invalida o fato desse trabalho operar um recorte, no qual nao nos propomos 

resgatar a memoria. 

Assim, as praticas de combate ao racismo implementadas pelo He aiye e pelo 

MNU contribuem para construgao e desconstrugao da identidade etnica-racial dos 

negros em Salvador provocando um deslocamento nas relacoes raciais vigentes antes 

deles, produzindo saberes e forga na positivacao do ser negro. 

Podemos dizer que trata-se de um processo de singularizacao das relagoes 

raciais, de territorializagao e desterritorializagao de identidades e subjetividades dos 

negros. Sao agoes dissidentes, que fabricam novos modos de ser, a medida que tanto o 

He A y e como o MNU, elaboram discursos fundadores, nas quais expressam a forma 

de ser e dizer o negro e combatem o racismo a partir de invengoes e inversoes, de 

categorias analiticas e praticas, as quais constroem e desconstroem sentidos e nao 

sentidos. 

As duas entidades, pois, estao entrelagadas pela luta no combate ao racismo 

em Salvador, atraves de praticas e discursos, dentro de configuragoes culturais que 

correspondent a processos de invengao e resignificagao de sistemas de valores. Ou 

seja, sao agoes que se constituem tambem em recriagoes que produzem um "mundo 

negro" tecido, assim, a partir da reelaboragao de elementos simbolicos existentes em 

outras formagoes discursivas85, que sobrevivem pela tradigao, combinados e 

rearticulados em uma nova configuragao, constituindo ate em invengoes de tradigoes. 

85 Formacoes discursivas segundo Foucault um conjunto de regras anonimas. historicas. sempre 

detemunadas no tempo e no espaco que defmiram uma epoca dada e para uma area social, economica. 

geografica ou linguisuca dadas as condicoes de exercicio de funcao enunciativa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Entretanto. o fato destas entidades estarem entrelacadas, por assim dizer. pelo 

fio do racismo, nao nega a existencia tambem de dissidencia entre as duas, pois cada 

uma atua com suas particularidades: ambas sao contrarias em relacao a semiotica 

dominante. mas cada uma a seu modo: o He desenvolve uma acao politica eficiente 

de simulacao e construcao de mascaras identitarias, forjando um jeito de ser africano 

que foge ao enquadramento da politica traditional e do modo de ser do MNU; sendo 

que este ultimo, por sua vez. acaba. em alguma medida absorvendo a influencia 

cultural e politica de ser, por assim dizer, ocidental, muito propria dos grupos sociais 

que se reivindicam de esquerda. 

Entretanto. essa influencia sofrida pelo MNU de um jeito de fazer politica 

praticamente traditional, muito presente nos partidos politicos acaba encontrando 

resistencia por parte de alguns de seus militantes, ou seja, nao se trata de algo 

homogeneo; a entidade convive com conflitos de projetos e de sentido para o ser 

negro, haja vista a existencia de grupos no seu interior que se aproximam mais do 

modo de ser cultural e politico do bloco lie .Aiye. 

Com efeito, ainda que esse recurso da politica tradicionalmente concebida 

seja em alguma medida conveniente e, diriamos ate, fundamental para a sobrevivencia 

do sentido de combate ao racismo desenvolvido por essas entidades, o modo de ser do 

He -Aiye, com todo seu apelo discursivo em busca da tradicao e da valorizacao de todo 

um patrimonio cultural construido historicamente pelos negros no Brasil, tambem 

provoca tensoes no interior do MNU, levando esta entidade a se envolver no fio da 

cultura atraves de determinados pianos de consistencia, ou seja, de determinadas 

configuracoes culturais. 

E certo que precisamos investigar mais esses niveis de influencias, no entanto 

ficam essas reflexoes que podem servir de pistas para, quem sabe, futuramente 

demonstrar melhor, por exemplo, o grau de importancia do parlamento para o projeto 

politico do movimento negro: se ele e a unica ou se ainda e a melhor forma dos negros 

alcancarem e ocuparem o poder institutional e se e possivel operar a politica 

partidaria de uma maneira que esta seja utilizada pelo movimento como um meio e 

nao como um fim. 

Quanto a relacao entre cultura e politica no movimento negro podemos 

perceber ao longo da nossa pesquisa que nao esta colocada na luta dessas entidades 

essa separacao, entretanto ela nao deixa de existir enquanto estrategia diante da 

necessidade tanto de demarcacao de areas de atuacao, como diante da influencia da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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concepcao dicotomica ocidental que separa a politica e cultura. notadamente entre 

aqueles que procuram se colocar a esquerda no Brasil. sobretudo, quando se referem 

ao negro. Trata-se. ponanto. de uma visao que so concebe como politica a acao, cuja 

pratica de mobilizacao tende a ser sempre hegemonica. onde as divergencias tem sido 

na maioria das vezes um problema. quando poderia ser uma saida. um metodo, quern 

sabe capaz de denotar a essa politica institutional um sentido mais plural e. 

consequentemente. mais palatavel. 

E preciso conceber a alteridade independente dos essencialismos, como 

construgoes produzidas pelas trajetorias dos individuos, onde as circunstancias 

impoem determinadas respostas, determinados agenciamentos: faz-se necessario 

assim, pensar as diferengas enquanto caminhos tragados pelos sujeitos a partir de suas 

configuracdes culturais, uma vez que a heterogeneidade nao nega o entrelacamento ou 

a complementaridade. 

Essa ambigao dos que procuram se situar a esquerda revela uma vontade de 

poder da qual o MNU nao tem escapado, em que se busca sempre eliminar o 

diferente, muitas vezes, fruto de um de um pragmatismo autoritario que sao tambem 

produto de desejos e de subjetividades, as quais se tomam verdades em detrimento, 

algumas vezes, de semioticas ricas como o que se tem produzido pelo negro no Brasil 

e mais especificamente na Bahia. 

Contudo, tanto o MNU como o lie .Aiye atuam na operacao de uma logica de 

combate ao racismo, cujos discursos e praticas sao dissidentes nao so ao racismo em 

relagao aos negros em Salvador, mas tambem a (in)visibilidade deste fenomeno e aos 

pressupostos que sustentavam a ideia de inferioridade de negro. 

A acao dessas entidades e, entao, responsavel por uma construgao etnico-racial 

eficiente e dissidente por ser capaz de elaborar um referential de negro positivo e 

produzir o orgulho negro, criando novos valores, ainda que para isso necessite 

produzir uma subjetividade correspondente tambem a um processo de racializacao. 

operando numa perspectiva etnologica pela qual nao prescinde da nocao de raca 

enquanto um construto, mesmo correndo o risco de naturaliza-la, ou seja, ficando na 

fronteira entre a o campo da dissidencia e o do essencialismo. 

De modo que as praticas e discursos de ambas entidades atuam ao mesmo 

tempo como uma construgao eficiente - pois se contrapoe ao enquadramento, a uma 

definigao de lugares do negro como o inumano - e coloca essa invengao/inversao do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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novo negro no limite de cair no extremo: o criador nao consegue ver a criatura como 

obra de sua simulacao. 

De fato. toda construcao identitaria pressupoe esses limites. e o que Foucault 

tenta alertar quando reflete sobre identidade sexual: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A identidade e iitil enquanto for somente um jogo. um 

procedimento para manter relacoes sociais e de sexo prazer 

que criam novas amizades, mas se a identidade se lorna um 

problema de nossa existencia sexual e se as pessoas acham 

que devem descobrir' a sua 'identidade propria' e que esta 

deve se transformer na lei, no principio e cddigo de sua 

existencia; se a sua questao perene for: Seta que isto esta de 

acordo com minha identidade9 Nesse caso eu acho que eles 

voltarao ao um tipo de etica muito proximo da antiga 

virtlidade heterossexual. Se nds tivermos que reponamos a 

questao de identidade lerd que ser uma identidade da pessoa 

i/nica. Mas as relacoes que devemos mauler com nos mesmos 

nao sao identidades, mas sim de diferenciagdo, criacao, 

inovacao. E muito tedioso ser o mesmo. Nao devemos excluir 

a identidade, se ela da prazer as pessoas, mas nao devemos 

concebe-las como regra universal" (Foucault. 1984. apud. 

Macrae. 1990) 

Entretanto, a resistencia nunca esta em uma posicao de exterioridade em 

relacao ao poder, ela sempre esta dependente da situacao contra a qual luta e a 

identidade nao e operada como verdade, tampouco como mentira, nao constitui 

qualquer essencialismo, sequer resulta ou se propoe a algum universalismo; o ser, no 

caso dos negros, nao e e tambem nao deixa de se-lo. 

Torna-se negro por uma contingencia, que mediante situacoes de amor e/ou 

odio, produzidas por zonas de afetos e intensidades, praticas de territorializacao e 

desterritorializacao, de invencao por muitas maos, formando uma teia atraves da 

cultura, pensada enquanto processos de resignificacao, como a politica de construgao 

e desconstrucao de lugares. 

Dessa forma, a identidade nao pode ser concebida so como o assumir, mas 

tambem o negar-se, o simular, pois nos afinamos com a concepcao nietzscheana, 

segundo a qual todo dominador inventa o dominado, o que implica que toda 

resistencia constitui, antes de qualquer coisa, numa (des)construcao identitaria. 

Alem disso, Nietzsche nos chama a reflexao: as palazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\Tas portam em si uma 

carga de significados, pois elas sempre foram inventadas pelos dominadores, sendo 

que o seu maior significado consiste em nao representar qualquer significado, senao 

uma imposicao do interpretar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

155 



Neste sentido. nossa compreensao de identidade tambem e nula. senao 

concebida como uma elaboragao discursiva, e concordamos com Nietzsche naquilo 

que defende: nao existe nenhum "sentido originar para as palavras. uma vez que as 

proprias palavras nao passam de interpretacoes. Portanto. a identidade e sempre 

situacional. manipulada. esta sempre em construcao e nao existe em si. assim como o 

racismo. o anti-racismo e o proprio negro. 

Nao obstante esse carater, por assim dizer. escorregadio da identidade. nos 

interessa, sobretudo como e porque ela e fabricada enquanto processo de producao de 

subjetividade e construcao de modos de ser, criados de forma dissidente. 

Enfim, pensando identidade como processo de producao de subjeti\-idade e 

resistencia, concluimos que ambas entidades estudadas aqui. portanto, mesmo com 

estruturas organizativas e atividades distintas, estao lacadas pela condigao de racismo 

existente em Salvador em relagao aos individuos concebidos como negro e por conta 

dessa condigao comum que envolve os descendentes de africanos que foram 

escravizados no Brasil, desse fio, eles produzem agoes dissidentes formando uma 

comunidade de sentido numa perspectiva etnico-racial. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Relacao das entrevistas realizadas 

Entrevista 01 , realizada no bairro da Federacao, no dia 23 de maio de 1998, em 

Salvador. 

Entrevista: Arani Santana, professora e diretora do bloco 

Entrevista 02, realizada na sede do He Aiye no Curuzu, no dia 20 de junho de 1998, 

em Salvador. 

Entrevistado: Antonio Carlos dos Santos Vovo, presidente do Bloco. 

Entrevista 03, realizada na Universidade Estadual da BahiaUNEB, no dia 18 de junho 

de 1998, em Salvador. 

Entrevistado: Valdelio Santos Silva, professor universitaro. 

Entrevista 04, realizada no centro da Cidade de Salvador no dia 18 de junho 1998. 

Entrevistada: Suely Silva, Contadora e funcionaria da Universidade Federal da Bahia, 

UFBA. 

Entrevista 05, realizada em 22 de Agosto de 1998 em Brasilia. 

Entrevistada: Maria de Lourdes, professora universitaria. 

Entrevista 06. reaqlizada na sede do He Aiye no Curuzu. no dia 20 de junho 1998, em 

Salvador. 

Entrevistado: Jonatas Conceicao, locutor e diretor do Bloco He Aiye. 

Entrevista 07, realizada no CRH da UFBA, no dia 15 de junho de 1998, em Salvador. 

Entrevistada: Luiza Bairros. professora universitaria. 

Entevista 08, realizada no bairro de Ondina, no dia 21 de junho de 1998 em Salvador. 

Entrevistada: Yaldeci Nascimento, professora. 
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Entrevistada Claudia Pacheco. sociologa 

Entrevista 10. realizada no dia 21 julho de 2001 no Pelourinho. 

Entrevistado: Luis Alberto. Depuiado Federal pelo Panido dos Trabalhadores. 

Entrevista 11. realizada no centro da cidade de Salvador no dia 02 de Junho 

Entrevistada:Catia Cardoso, sociologa 

Entrevista 12. realizada no dia 22 de junho de 1998. no escritorio do Deputado 

Federal Luis Alberto, no centro de Salvador 

Entrevistado: Edmilson Cerqueira. estudante 


