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Enquanto a questao negra nao for assumida pela sociedade brasileira como
um todo,negros, brancos e n6s todos juntos refletirmos, avaliarrnos,
desenvolvermos uma praxis de conscientizacao da questao da dtscnmmacao
racial neste pais, vat ser muito diflcil 0 Brasirchegar ao ponto de efetivamente ser
uma democracia racial. No lastro do todo das questoes que estao colocadas, 0

que percebemos e que estamos num pais em que as classes dominantes, os
donos da terra e os intelectuais a service dessas classes, efetivamente, nao
abrem rnao desse poder. Eles nao estao a fin) de desenvolver um trabalho no
sentido da construcao de urna nacionalidade brasilelra; nacionalidade esta que
lmplicara efetivamente a mcorporacao da cultura negra. Quando analisamos Jose
Bonifacio, Patriarca da Incepenoencia, que luta pela abollcao do trateqo negreiro,
constatamos, por exemplo, que seu ideal de nacao partia da perspectiva de uma
nacao hornoqenea, e a heterogeneidade, a diterenca que estava tao presente,
para ele era justamente 0 negro, a presence negra. Entao, nao e por acaso que
constatamos no seculo passado, por exemplo, esse tipo de projeto de construcao
de. uma identidade nacional que recuperava 0 Indio, miticamente. Os nomes da
nobreza brasileira que se forma, de. condes, de baroes etc., a partir da
lndependencia, de um modo geral, nos rernetem a nornes indlgenas - nesse
projetodessa nacac hornoqenea, atribui-se uma ancestralidade indigena, porque
eles ja haviam liquidado com muitos Indios, todos na costa brasileira. Ja nao havia
ninquem para contar a hist6ria, tinham side expulsos para as regioes mais
in6spitas do interior do pais. E e um processo complexo a busca da iegitimac;ao de
uma identidade a partir de uma ancestralidade indlgena, justamerite porque esse
Indio nao esta mais al.

N6s ainda temos um grande trabalho pela frente no sentido de nos vermos
como urn pais rnultietnico, com uma diversidade de rnanitestacoes culturais, sendo
o negro ern termos culturais a grande fonte na qual toda uma populacao artistica
oficial vai se inspirar. Por um exemplo que nao e brasileiro, no caso do rock ingles
vemos qual e 0 solo de onde brotou esse rock, onde os rapazinhos brancos de
Liverpool, os Beatles, foram se abeberar numa rnusica negra vinda da Jamaica.
No caso brasileiro e a.mesma coisa. 0 que constatamos e que toda uma producao
cultural se faz em cima da apropriacao do trabalho de producao dessa cultura
negra que e evidentemente marginalizada. Podemos perceber, inclusive, no nlvel
da linguagem, um tipo de ctassficacao que predomina nessa ideologia dominante.
Em termos de musica popular, temos a MPB e 0 samba, que formam dois
conjuntos que sao classificados separadamente. Musica popular brasueira e uma
coisa e samba ja e outro espaco do qual 0 "crloleu" nao pode sair. Portanto todo
um trabalho, nos mais diferentes nfveis dessa realidade brasileira, tem que ser
efetuado no sentido de sensibilizacao, de rnobilizacao para a questao negra. No
meu caso, fiz um tipo de escolha, que foi a militancia de rua, participando de
orqanizacoes negras, de serrunanos, na medl a em que nos, osTnfelectuais
neQros organicos~mos Taopaucos; reaTmente-existe-umgrande leque de
ativistas para poder responder as exigenciasquenossacfcolocadas. E, ao rnesmo
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tempo, existe uma militancia que a meu ver e de grande irnportancia nos meios
nao negros. ~.rru:iu~o_~olele<;tuaLde um trabalho que desenvolvo numa
universidade e uma rnllitancta que se revela extremamentegratificante inclusive
sob certos aspectos, embora muito dolca porque e muito tacil.voce se fechar num
canto e ficar discutindo intemamente - a grande questao e sair pra rua, e se
defrontar com 0 outro.

Participando do Conselho Nacional para a Oefesa dos Oireitos Femininos,
estarnos nova mente atuando num desafio. Nesses limites do oficial e do marginal,
nos interstlcios, fica muito ditfcil. E evidente que com esses 15 anos de movimento .
~uns efeitos ja percebernos, houve uma matura ao p.olfticg - e
evidentemente ha toda uma estrateqia de trabalho que implica estar atuando em
nlveis diferentes, em areasdiferentes porque, afinal de contas, a sociedade
brasileira rnudou N6s nao podemos fechar os olhos diante disso. Ela mudou,
passou por um processo de-transformacao, 0 que tem se evidenciado nao s6 em
termos dos avances, mas tambern dos grandes problemas dedlvida, de
desemprego etc., apontando Q9J~1lL rocesso de modemizagao da sociedade
em funcao de uma mudanc;a que ocorreu al, e evidentemente- nos mudamos
tarntfem~O importan e e procurar estar atento a0-5p'rocessos que estao ocorrerido
de'nlrodessa sociedade, nao s6 em relacao ao negro, ou em relacao a mulher;
n6s temos que estar atentos a esse processo global e_atuar no interior dele para
poder efetiva e.nte_deseoyolver-estrategia_s_deluta. .

Em termos de movimento negro e no movimento de mulheres falamos
muito em ser 0 sujeito da pr6pria hist6ria; nesse sentido eu sou mais lacaniana
vamos ser su',eitos do nosso 'pr6prio discurso. 0 resto vem por acrescrno. Nao e .
facl, s6 na praticae que S9 vai percebendo e construindo a identidade, porque 0

que esta colocado em questao, tambern, e jl,tsJarnente-:-uma_identLd~de_~~
construida, reconstrulda, desconstrulda, num processo dialetico realmente muito., ------------ ---. -.-----.- - - - --- - - - - .n~. ---.

• Lelia Gonzalez (1935 - 1994), mineira, fil6sofa, socloloqa e antroporoqa,
rnintante do movimento negro. Seu nome se encontra na enclctopeoia
multimldia Encarta Africana. (Texto: lntorme SeAF, 9/9/1985)

• UAPE revista de cultura ANO 2 - n<>2- Margo 2000 UAPE Espago cultural
Barra Uda ..
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