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ANA MARIA BIANCHl(#) 

0 livro do Prof. Oracy Nogueira e fru- 

to de uma prolongada e hoje classica refle- 

xao sobre a questao das relagoes raciais 

no Brasil. A ordem adotada na seqiiencia 

dos capi'tulos que compoem o livro e in- 

versa a ordem em que os estudos originais 

foram elaborados, razao pela qual sua re- 

senha pode ser feita de tras para a frente, 

sem prejufzo do entendimento do leitor. 

A terceira e ultima parte do livro apre- 

senta os resultados de uma investigagao 

empi'rica sobre anuncios publicados num 

jornal paulista, que apresentavam manifes- 

tagoes restritivas ou desfavoraveis em rela- 

gao a empregados "de cor" O ensaio veio 

a publico pela primeira vez em 1942, oca- 

siao em que a existencia de preconceito 

no Brasil eraescamoteada ou veementemente 

negada. Nesse sentido e, a despeito da 

timidez com que se enunciam as conclu- 

soes, o autor poe o dedo na ferida, ao 

mostrar que uma parcela significativa dos 

anuncios de emprego publicados em jornal 

impunha restrigoes a cor da pele dos even- 
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tuais empregados. Contudo, o autor exi- 

me-se de utilizar o termo "preconceito" 

para qualificar o fenomeno observado, 

pois, alega, nao tinha ainda elementos pa- 

ra identifica-lo ao sentimento que "os au- 

tores norte-americanos reuniam sob a ru- 

brica de preconceito de raga, dele diferin- 

do apenas em intensidade" 

0 capftulo central do livro, sob o tftu- 

lo "Preconceito racial de marca e precon- 

ceito racial de origem" reproduz um estu- 

do que foi apresentado pela primeira vez 

no XXXI Congress© Internacional de 

Americanistas, realizado em 1954, em co- 

memoragao ao quarto centenario da cida- 

de de Sao Paulo. Nele, o autor constroi 

um quadro de referencias para a interpre- 

tagao do tipo de relagoes raciais predomi- 

nantes no Brasil. Desta vez, estimulado 

pela unanimidade das conclusoes dos estu- 

dos promovidos pela UNESCO sobre rela- 

goes raciais em diferentes pontos do terri- 

torio brasileiro, Nogueira admite e procla- 

ma, desde o im'cio, a existencia de pre- 

conceito racial no Brasil. Nao se trata, 

porem, acrescenta, do mesmo tipo de fe- 

nomeno manifesto nos Estados Unidos. 

Da comparagao entre ambos, segundo do- 
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ze diferentes criterios, define dois tipos- 

ideais: o preconceito de marca, caractens- 

tico da sociedade brasileira, e o preconcei- 

to de origem, tfpico dos Estados Unidos. 

No primeiro caso, a atitude discriminato- 

ria se exerce em relapao a aparencia, ao 

aspecto ffsico, fenotipo, modo de trajar, 

falar etc. do indivi'duo ou grupo vftimas 

de preconceito. Nos Estados Unidos, ao 

contrario, a simples suposigao de que o 

indivi'duo possa contar entre seus ascen- 

dentes com sangue negro e suficiente para 

faze-lo vi'tima de discriminapao. 0 que 

diferencia os dois fenomenos, conclui No- 

gueira, nao e portanto sua intensidade, 

mas sim seu carater. Enquanto nos Esta- 

dos Unidos a miscigenagao e o conseqiien- 

te branqueamento da populapao negra nao 

asseguram ao mestipo a incorporapao ao 

grupo branco, no Brasil a fronteira entre 

o tipo ffsico (marca) atribui'do ao grupo 

discriminador e ao grupo discriminado e 

fluida e variavel de acordo com as circuns- 

tancias, do que resulta a dificuldade de 

definir rigidamente brancos e nao brancos 

sociais. 

Da distinpao entre preconceito de mar- 

ca e de origem o autor extrai uma serie 

de implicapoes importantes para as mani- 

festapoes de preconceito na sociedade bra- 

sileira: sua intermitencia, em que a mani- 

festapao do fenomeno so e ostensiva em 

situapoes de conflito aberto; a facilidade 

com que as relapoes interindividuais ultra- 

passam ou ignoram as fronteiras da cor; a 

vigencia de uma ideologia assimilacionista 

e integracionista; uma atitude de benevo- 

lencia em relapao aos grupos discrimina- 

dos que se mostram menos propensos a 

endogamia e ao etnocentrismo; o controle 

do comportamento do grupo discrimina- 

dor, de tal forma a nao ferir a suscetibili- 

dade do grupo discriminado ("em casa de 

enforcado, nao se fala de corda"); a cons- 

ciencia da discriminapao, que so se torna 

aguda em determinados mementos e situa- 

poes; a reapao individual ao preconceito, 

que leva a vi'tima a buscar compensar suas 

marcas negatives atraves de habilidades que 

(he granjeiem a aprovapao social; a colisao 

parcial entre preconceito de rapa e pre- 

conceito de classe; e assim por diante. 

E importante mencionar que a taxono- 

mia proposta neste ensaio teve repercus- 

sao entre os estudiosos do fenomeno no 

Brasil e no exterior e veio a ser adotada 

por varios pesquisadores, dentre os quais 

Thales de Azevedo, Rene Ribeiro, Joao 

Baptista Borges Pereira e Teofilo de Quei- 

roz Junior. 

A "introdupao" do livro de Oracy No- 

gueira corresponde, na verdade, a uma ex- 

tensa e profi'cua analise do carater das 

relapoes raciais no Brasil. Vasculhando sua 

memoria, o autor registra os principals 

contatos de natureza pessoal e tambem bi- 

bliografica que despertaram seu interesse 

pelo assunto — na infancia em Cunha, na es- 

tada em Catanduva e Botucatu, na Escola 

Normal e na Escola Livre de Sociologia e 

Polftica, ja em Sao Paulo, no programa de 

doutoramento na Universidade de Chica- 

go. Nessa ultima passagem, de 1945 a 

1947, Nogueira foi membro da NAAC 

(National Association for the Advance- 

ment of Colored People), entidade que 

exerceu urn papel ativo na luta pelos 

direitos civis dos negros. Assim, o autor 

teve a oportunidade de observar in toco a 

variante nacional do preconceito, bem co- 

mo a tendencia, por parte dos negros nor- 

te-americanos, a conceber a America Lati- 

na e o Brasil como um "parai'so" das 

relapoes raciais. 

A "introdupao" inclui tambem uma re- 

visao dos trabalhos anteriores do autor, 

uma especie de autocn'tica em relapao aos 

demais estudos que integram o livro, bem 

como da pesquisa empi'rica que conduziu 

no munici'pio de Itapetininga, interior do 

Estado de Sao Paulo, no conjunto de pes- 

quisas sobre relapoes raciais promovidas 

pela UNESCO. Com esse objetivo em 

mente, reconstitui e rebate as principals 

cn'ticas que recebeu a seu "quadro de 

referenda para a interpretapao do material 

sobre relapoes raciais no Brasil" de que 

decorre sua distinpao entre preconceito de 

marca e preconceito de origem. 
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Se Preto no Branco, do brazilianist 

Thomas Skidmore, publicado em 1976, 

apresenta o "branqueamento" como uma 

solugao brasileira e, ao mesmo tempo, co- 

mo um ideal anacronico; se Nem Preto 

nem Branco, de Carl N. Begler, tambem 

editado em 1976, contribui para comparar 

o impacto da escravidao sobre as relapoes 

raciais no Brasil e nos Estados Unidos; ja 

nao e sem tempo que Tanto Preto quanto 

Branco vem a prelo, a traduzir o esfonpo 

pioneiro de um intelectual caboclo para 

identificar o carater das relagoes raciais 

entre nos. 
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