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Resumo: Onipresentenaobra deGilberto Freyre, naqualrecebe tratamento diversificado,
o tema da culindria e da alimentaciio evidencia 0 projeto cientifico e 0 programa politico
do autor pernambucano, bem comoseu pioneirismo e sua importitncia contempordnea.
Buscando um esforco desinieseea sondagem dealgunsaspectos mais recimditos daobra
freyreana, esseartigopretende demonstrarquesubjazemao tratamento da culinaria em
Freyre os temas-chave de raca, identidade e modernidade. A relaciio e entre nuiriciio e
raca sugere queargumentosbaseados na alimentaciio foramfundamentais para sobrepor
aoparadigma racista um culturalista. A relaciio entrealimentaciio e identidade evidencia
que a culinaria brasileira eepitomedo carater mesiico do brasileiro. A relacao entre ali
mentadioe modernidade implica quea culindria nacional ha de ser defendidadas[orcas
descaracterizadoras da modernizaciio.

o povo que chupa 0 caju, a manga, 0 carnbuca e a jabuticaba, pode falar uma lingua
com igual proruincia e 0 mesmo espirito do povo que sorve 0 figo, a pera, 0 damasco e a
nespera?

-Jose de Alencar, Bencao paterna, prefacioa Sonhos D'Ouro

I think it could be plausibly argued that changes of diet are more important than changes
of dynasty or even of religion.

-George Orwell, The Road to Wigan Pier

Nao seria exagero afirmar que 0 tema da culinaria, da gastronomia e da nu
tricao e. em Gilberto Freyre (1900-1987), onipresente. A preocupacao com a culi
naria se estende desde os artigos publicados por Freyre na decada de 1920 no Did
rio de Pernambuco ate suas ultimas publicacoes, Ern sua obra mais conhecida, Casa
grandee senzala, de 1933, Freyre reservou, em cada capitulo, espa<;oprivilegiado a
alimentacao. a relevo conferido a comida e as suas implicacoes sociais sugere que
aquilo que e modernamente chamado de "antropologia da alimentacao" integra 0

projeto intelectual de Freyre. Diversos estudiosos se debrucararn especificamente
sobre 0 tratamento da culinaria ern Freyre, tais como Costa (1962), Lepine (2003)
e Lod y (2005).

Complexa e multifacetada, a abordagem freyreana da alimentacao inclui uma
miriade de aspectos: a relacao de culinaria com ciasse social; a analise do signifi
cado social das panelas, utensilios, recipientes, dos rituais religiosos, cantos dos
pregoes de vendedores, que acompanham 0 habito de se alimentar; a proposta de
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uma "sociologia do doce" e de uma "geografia do doce"; a defesa da com ida nacio
nal; a demincia do precario regime alimentar no Brasil Colonia; a alimentacao dos
animais; a relacao entre culinaria e medicina; a critica atendencia de submeter os
habitos alimentares a etica do just-in-time e do time is money; a disseminacao de
palavras, ditos populares, poesia, ligadas aculinaria: as multiplas associacoes, de
culinaria a sexo ou a tempo agradavel ("doce tarde de outono").

o tratamento da alimentacao por Freyre evidencia a natureza de seu projeto
cientifico, A abordagem de Freyre da historia pode ser comparada a historia in
tima praticada pelos irrnaos Goncourt, sobretudo no que se refere aenfase dada
no estudo da vida privada e no uso de ampla variedade de fontes (como noticias
de jornais). Freyre leu com entusiasmo a obra dos Goncourt na decada de 1920, a
qual contribuiu para the inspirar a escrever historia do cotidiano social. (Burke
1997). A perspectiva historica freyreana nutre serie de "afinidades eletivas" tam
bern com trabalhos que sucederam a publicacao de Casa grande e senzala, como
a historia associada ao periodico frances Annales e a nouvelle histoire de Georges
Duby e Philippe Aries. Dentre tais afinidades estao 0 foco na civilisation materielle
(alimentacao, vestuario, habitacao) bern como 0 estudo da familia, sexualidade e
mentalidades coletivas (Burke 1997;Burke e Pallares-Burke 2008, 205).

Desdobramento desse projeto historico tributario dos Goncourt e pioneiro dos
Annalese a investigacao de temas negligenciados pela historia oficial: arquitetura,
linguagem, alimentacao, mobilia, vestuario ... 0 interesse de Freyre pela arqui
tetura, por exemplo, e profundo e diversificado: referiu-se a habitacao ate mesmo
no titulo de suas obras (Casa grande senzala, e Sobrados e mucambos); criticou a cons
trucao de Brasilia e a arquitetura de Le Corbusier; preocupou-se com a preser
vacao do patrirnonio arquitetonico brasileiro, problemas urbanos e estruturas de
moradia (Burke e Pallares-Burke 2008, 112-113, 141, 148, 152).Freyre debrucou-se
com empenho tambem sobre 0 tema da linguagem, listando contribuicoes de pa
lavras africanas ao portugues, sugerindo 0 "amolecimento" da lingua portuguesa
pelos africanos e acusando a disparidade entre lingua falada em relacao aescrita
(Freyre 2001c, 387-390). 0 interesse freyreano na alimentacao se relaciona a in
vestigacao desses "novos objetos", que comp6em sua metodologia particular e
inovadora.

A sociologia da alimentacao praticada por. Freyre integra-se ademais a seu
projeto politico. Ciencia e politica eram vocacoes que conviviam em Freyre, que
conciliou, junto a rotina de scholar, vasta agenda publica, marcada pela partici
pacao em debates politicos e pela eleicao, em 1946, a deputado federal (Burke e
Pallares-Burke 2008, 99-129). Sua obra tampouco e isenta de tom politico, ainda
que nem sempre explicito. A obra de Freyre tern orientacao publica, "comprome
tida com a intervencao na vida social de seu tempo, a alteracao de seu excludente
padrao e a renovacao da tradicao dos antagonismos em equilibrio" (Araujo 1994,
300). Variadas passagens da obra freyreana, algumas das quais a serem analisa
das neste artigo, sao dirigidas aclasse politica e con tern criticas a contextos politi
cos ou economicos com vistas a recomendacoes de politicas publicas. 0 interesse
historico de Freyre pelo passado colonial nao prejudicou, ou antes favoreceu, sua
pretensao de esc rever textos influentes nos debates de seu tempo. a tratamento
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da alimentacao por Freyre, como pretendo demonstrar, evidencia exemplarmente
a natureza do programa politico do autor.

Conforme adiantou Lepine (2003, 300), a alirnentacao esta associada aos temas
mais caros a Freyre. Mais: a alimentacao em Freyre e indissociavel aos grandes
temas-chave de sua obra: raca, identidade e modernidade, aos quais dedico as
tres secoes de meu artigo. Primeiro, procuro demonstrar que Freyre se vale da
analise da nutricao no periodo colonial para demolir os argumentos racistas pre
valecentes adata da publicacao de Casa grandee senzaLa. Segundo, argumento que
a valorizacao da culinaria hibrida brasileira ajuda a Freyre a compor seu painel da
identidade nacional do Brasil, baseada na miscigenacao. Terceiro, busco recom
por 0 significado da defesa da culinaria tradicional por Freyre como parte de seu
programa politico refratario amodernidade. Na relacao da alimentacao com raca,
identidade e modernidade destacam-se ambos os projetos cientifico e politico de
Freyre. Creio que a investigacao feita nesses tres cortes pode contribuir para revi
sar e sistematizar a sociologia da alimentacao em Freyre, ao mesmo tempo em que
indica caminhos para interpretacoes de aspectos menos evidentes de sua obra. A
ubiquidade do tema na obra freyreana exigiu a analise de virtualmente todas as
passagens em que Freyre refere-se a culinaria, alimentacao e gastronomia, sem
restringir-se a "trilogia patriarcal'; procurei citar neste artigo trechos de Freyre
tendo como criterio alguns daqueles que seriam os mais representativos das ca
tegorias de raca, identidade e modernidade. As conclusoes as quais essa analise
conduz dedico a parte final deste artigo.

CULINARIA E RA~A

o impacto revolucionario de Casa grande e senzaLa, no contexto de sua publi
cacao em 1933, e devido, sobretudo, ao tratamento inovador conferido por Freyre
ao tema da raca. Inovador P9rque Freyre, com sua enfase nos condicionamentos
socioculturais, deslocava a discussao do campo da raca e do clima para 0 campo
da cultura; 0 que the permitiu atribuir valor positivo acontribuicao africana para
a civilizacao brasileira e celebrar a miscigenacao.

Freyre pode nao ter sido 0 primeiro pensador brasileiro a atribuir valor posi
tivo amesticagern ou a questionar 0 discurso biologizante entao vigente. Manuel
Bonfim (2002), por exemplo, ja elencava causas sociais para 0 atraso da America
Latina, tais como 0 "parasitismo" da metr6pole sobre a colonia e da classe domi
nante sobre a proletaria: Edgar Roquette-Pinto, cujo pensamento esteve dentre as
inspiracoes da antropologia freyreana, insistia que 0 atraso do Brasil nao era de
ordem racial mas social (Palla res-Burke 2005, 342-343).

A originalidade de seu novo paradigma pode tambern ser relativizada tendo
em vista 0 interesse comum de uma geracao de intelectuais latino-americanos
preocupados com a identidade nacional e a valorizacao das raizes locais. Preocu
pacoes que, em alguns casos, foram expressas em obras publicadas antes de 1933
e que podem ser comparadas a Casa grande e senzala: La raza cosmica do fil6sofo
mexicano Jose Vasconcelos, publicada em 1929; Forjando La patria, do antropologo
mexicano Manuel Gamio, de 1916; Ainsi parla l'oncle, do escritor haitiano Jean
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Price-Mars, de 1928; Contrapunteo cubano del tabaco y el aziicar, do ensaista cubano
Fernando Ortiz, de 1942.1 Embora qualificar, como faz Mello (2001,20),0 valor po
sitivo conferido a mesticagern por Freyre como "Ovo de Colombo" soe urn tanto
exagerado, parece inegavel que Casa grandee senzala tenha sido a obra com maior
impacto e expressao, no Brasil, sobre os debates de identidade e raca: e que a visao
freyreana sobre .esses temas, alem de francamente contraria as nocoes hegemoni
cas ate entao, exerceu e exerce, ate os dias correntes, significativa influencia.

Freyre coloca 0 tema da alimentacao a service de seu objetivo de valorizar a he
ranca africana e a mesticagern. Parte importante da sociologia da alimentacao que
introduz, especialmente em Casa grande e senzala e em Sobrados e mucambos, esta
subordinada a esse projeto. 0 autor perquire a alimentacao nos periodos colonial
e imperial de modo desconstruir uma serie de estere6tipos sobre raca no Brasil,
chegando a conclusoes que podem ser consideradas, de certo modo, radicais.'

Ao tratar da alimentacao nos seculos de colonizacao, Freyre sublinha os quatro
aspectos a seguir. Primeiro, carencia alimentar na colonia: quase metade do pri
meiro capitulo de Casa grandee senzala e dedicada a insistir no carater precario do
regime alimentar da colonia: "E ilusao supor-se a sociedade colonial, na sua maio
ria, uma sociedade de gente bem-alimentada" (Freyre 2001c, 105). Freyre destaca
que em todas as regioes e classes sociais havia deficiencia alimentar; cuja causa
seria a monocultura. A regiao de Sao Paulo seria uma excecao que confirmaria
essa hip6tese; la, gra\as a agricultura mais diversificada e a menor especializacao,
os habitantes alimentavam-se melhor.

Segundo, melhor alimentacao do escravo: contrariamente ao que se pode
ria imaginar, 0 regime alimentar dos escravos era superior ao dos senhores de
engenho e ao dos homens livres: "0 que conhecemos [...] do regime alimentar
daqueles escravos que foram os tipicos -e nao os atipicos- do nosso sistema
patriarcal, autoriza-nos a generalizar ter sido 0 escravo de casa-grande ou de so
brado grande, de todos os elementos da sociedade patriarca1brasileira, 0 rna is
bem-nutrido" (Freyre 2003, 401). Essa situacao explicam-na duas causas: distri
buicao de comida pelos senhores aos escravos, dada a finalidade de obter maior
rendimento da forca de trabalho; e maior diversificacao da dieta do escravo, com
a inclusao de muitos vegetais e a perrnanencia de boa parte da culinaria africana
(Freyre 2003, 402). A nutricao dos senhores de engenho era prejudicada pela in
gestae de alimentos deteriorados, em contraste com a ingestao de alimentos fres
cos pelos escravos (Freyre 2003, 402).

Terceiro, a carencia de nutrientes, cuja causa e a monocultura, explica as defi
ciencias e fraquezas do povo, atribuidas a raca. Escreve Freyre (2001c, 105), "De
modo geral, em toda parte onde vingou a agricultura, dominou no Brasil escravo
crata 0 latifundio, sistema que viria a privar a populacao colonial do suprimento
equilibrado e constante de alimentacao sadia e fresca. Muito da inferioridade fi-

1. Para comparacoes entre Casa grande e senzala e obras de pensadores de outros paises latino
americanos, ver Burke e Pallares-Burke (2008, 98) e Morse (1995).

2. Maria Lucia G. Pallares-Burke, em palestra em 6 de agosto de 2010 na Festa Internacional de Pa
raty, tratou do interesse de Freyre em "combater" e "desconstruir estere6tipos" acerca do papel dos
ingleses no Brasil. Creio que a expressao eexata, tambem. para descrever a atitude de Freyre a respeito
do negro.
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sica do brasileiro, em geral atribuida toda a raca, ou vaga e muculmanarnente
ao clima, deriva-se do mau aproveitamento dos nossos recursos naturais de nu
tricao", A fraqueza do brasileiro deve-se adesnutricao, portanto ao sistema econo
mico, e nao a miscigenacao, como argumenta Lepine (2003). Subjaz a essa linha
de argurnentacao: enfase nos condicionamentos sociais sobre a raca e 0 clima
alimentacao e enfatizada como urn dos condicionamentos fundamentais para
desenvolvimento de urn povo; revelacao da influencia do antropologo Franz Boas
sobre 0 pensamento freyreano, dada a substituicao dos conceitos de raca e clima
pelo de cultura; ruptura com racismo de pretens6es cientificas; nao ha porque
falar-se em "inferioridade biol6gica do mestico", porque as causas para 0 atraso
da sociedade brasileira sao sociais.

Essa ruptura engendrada por Freyre permite que se suspenda a "sentence de
morte" (Moser 2000) que pendia sobre a cabeca do brasileiro. Como a causa das
denominadas "caracteristicas deleterias" do mestico nao e 0 sangue, mas a ali
mentacao deficiente (cuja raiz ea monocultura e no latifundio), 0 Brasil nao esta
condenado ao atraso; se a monocultura e 0 latifundio "sao suscetiveis de correcao
ou de controle" (Freyre 2001c, 114),0 Brasil tarnbem 0 e. Manifesta-se neste racioci
nio 0 otimismo de Freyre quanta ao futuro do povo brasileiro, que deve ter soado
especialmente reconfortante adata da publicacao de Casa grandee senzala, quando
o racismo de pretens6es cientificas ainda nao era letra morta.

Quarto, virtudes culinarias dos africanos e excelencia de sua contribuicao
a nutricao do brasileiro: buscando desconstruir preconceitos contra a cozinha
africana, Freyre se desfaz em elogios ao papel dos escravos na culinaria: na for
macae do brasileiro, sob 0 ponto de vista da nutricao, a influencia rna is salutar
teria sido do africano (Freyre 2001c, 116);os escravos nao foram apenas 0 extrato
mais bern alimentado da populacao durante a colonia, como tambern preserva
ram sua cozinha original e a disseminaram pelo Brasil (Freyre 2001c, 349, 504);
a contribuicao culinaria dos africanos foi profunda e abrangente, introduzindo
novos ingredientes (como azeite de deride e pimenta malagueta), novas tecnicas
de preparo e modificando pratos portugueses e indigenas, criando assim algumas
das comidas mais tipicamente brasileiras: farofa, quibebe, vatapa (Freyre 2001c,
504). A celebracao da culinaria africana por Freyre constitui elemento essencial
de seu argumento de que 0 negro nao foi somente urn instrumento de trabalho
passivo, mas exerceu papel de sujeito, contribuindo para a cultura, "civilizando"
o Brasil. Novamente no intuito de romper ideias pre-concebidas, Freyre (2007a)
elogia a higiene da cozinha africana e a beleza dos negros, conquistada gra<;as a
sua dieta superior (Freyre 2001c, 116).

Para Freyre, 0 precario regime alimentar vigente no periodo colonial perdurou
apos a independencia do Brasil em 1822. A nutricao da sociedade dos sobrados e
mucambos era deficiente como a do mundo da casa grande e da senzala, conforme
explica (Freyre 2003), devido a causas diversas: (a) economicas: no seculo XIX, a
monocultura permanece sendo a raiz da rna alimentacao da populacao: a especia
Iizacao excessiva, primeiro nas atividades mineradoras e, em seguida, no cultivo
do cafe comprometeram a diversificacao dos plantios, empobrecendo a mesa bra
sileira; 0 mercado de alimentos constituia oligopolio, distorcendo pre<;os e difi
cultando 0 aces so da populacao a generos de primeira necessidade; perduravam
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problemas de abastecimento e escassez de vfveres; liberdade para especulacao e
lucros ilicitos contribuiarn para distorcoes no mercado enos prec;os; (b) politicas:
carnaras legislativas eram dominadas por interesses dos "manipuladores de co
mercio de generos": politica imperial adotou em geral 0 liberalismo economico,
favoravel aos oligopolistas do setor alimenticio: (c) culturais: a mentalidade das
familias ricas era de buscar solucoes domesticas e particulares (e.g., plantacoes
nos dominios dos sobrados, importacao de produtos), tornando "desprezivel 0

problema da alimentacao da gente mais pobre das cidades" (Freyre 2003, 283). A
seguranc;a alimentar do brasileiro medio, ao longo do seculo XIX, agrava-se tam
bern por conta de dois processos: urbanizacao, que acentuou a alta dos produtos
basicos: industrializacao, que rebaixou 0 padrao alimentar dos negros, tornando
seus "meios de subsistencia irregulares e precarios" (Freyre 2003, 297).

Vale sublinhar a ordem social (e nao natural) das causas elencadas por Freyre
para a rna alimentacao: e tarnbem a enfase conferida aos fatores econornicos, numa
proporcao tal que nao soaria exagerado qualificar a sua avaliacao de "quase-mar
xista". Freyre enfatiza a infra-estrutura economica, que repercute na politica (e.g.,
influencia de oligop6lios nas camaras locais) e na cultura (como nos habitos ali
mentares). Destaca 0 que e modernamente conhecido em linguagem economica
como "falhas de mercado": a concorrencia imperfeita no setor alimenticio e a espe
cializacao excessiva, que nao sao atenuadas por qualquer regulacao do governo,
resultam em prejuizos asociedade em geral.

a vigor da censura que Freyre investe contra a especializacao no genero ex
portavel, assim como sua insistencia nos efeitos de fatores economicos sobre a nu
tricao sao compatfveis com a critica elaborada pelo historiador marxista brasileiro
Caio Prado Junior, a cujas observacoes Freyre (2001c, 68, 332) fez referencia mais
de uma vez. Nao eestranha a Freyre a percepcao de Prado Junior (2002)a respeito
das consequencias nefastas para a vida na colonia da concentracao na exportacao
de produtos primaries por latifundios monocultores e escravistas, que consistiria,
segundo este historiador, no "sentido da colonizacao" (Prado Junior 2002).

Alem da predominancia da argumentacao economica, a analise de Freyre da
alimentacao nos periodos colonial e imperial revela, perante a varies temas, uma
certa dose de radicalismo. Freyre identifica 0 seguinte "circulo vicioso": a mono
cultura implica que recursos humanos e materiais sao dirigidos quase exclusiva
mente para 0 setor exportador, ao inves de ocuparem-se de hortalicas e producao
agrfcola e animal voltada para 0 mercado interno; 0 resultado e urn regime ali
mentar pobre em nutrientes para todas as camadas da populacao: a mineracao
agrava sensivelmente a carencia alimentar, porque torna mais agudo 0 desequi
librio entre a populacao das cidades e os viveres de origem rural, enquanto que 0

ciclo do cafe mantem a carestia do ciclo do acucar. Tornam a precariedade ainda
mais aguda: a busca de saidas individuais pela classe rica; a industrializacao e a
urbanizacao: 0 dominio dos oligop6lios sobre 0 mercado de alimentos e a defesa
dos interesses desses particulares pelas carnaras locais.

A equacao se fecha: a carencia alimentar, que ocorre por esse conjunto de cau
sas no qual a monocultura exerce 0 papel dominante, e a principal raiz das "ca
racterfsticas deleterias" atribuidas a raca (como falta de animo, de inteligencia,
de capacidade para 0 trabalho). E sobretudo pela via da critica a monocultura,
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portanto, que Freyre consegue derrubar os argumentos racistas que tiravam 0

futuro ao Brasil.
o radicalismo de Freyre nao eexplicito, mas necessariamente decorre de seu

encadeamento de ideias, Sao notaveis a hipocrisia e a injustica embutidas nesse
circulo vicioso: os argumentos racistas sao verbalizados justamente pela classe
dirigente, grande beneficiaria da monocultura; a classe dirigente e, na verdade, a res
ponsdoel pelas caracteristicas negativas que elaaponta da populacao.

Em famosa passagem de Memorias posiumasde Bras Cubas, de Machado de As
sis, 0 defunto-autor, ap6s voluntariamente assassinar uma borboleta preta, "negra
como a noite", procura aliviar sua consciencia transferindo a responsabilidade de
seu ato para sua vitima, inventando para si este pretexto absurdo no qual pro
cura acreditar: "Tambem por que diabo nao era ela azul?" (Machado de Assis
199~ 552).

De modo analogo a passagem machadiana, Freyre identifica nas relacoes ra
ciais do Brasil urn processo de transferencia de culpa no qual a classe dirigente,
beneficiaria da monocultura, responsavel pelos infortunios do resto da populacao,
procura transferir a suas vitimas a responsabilidade por sua desgraca, como se
esta fosse "natural", causada pela raca. E tao implicita quanta inerente a argu
mentacao de Freyre (2001c, 2003) a tensao entre os temas de monocultura e raca,
na medida em que, para derrubar os argumentos racistas, e condicao sine qua
non criticar a monocultura. Trata-se de conclusao paradoxal, conquanto Freyre,
ambiguo que e, parece tantas vezes querer esc rever urn panegirico da classe pa
triarcal do Brasil.

A este radicalismo de Freyre ha de ser feita uma ressalva; nao se trata de urn
radicalismo explicito, mas furtivo e latente, no qual 0 autor, sub-repticiamente,
desenvolve nocoes que sao potencialmente extremadas ou revolucionarias, Seu
radicalismo esub-repticio, porque 0 impacto de suas criticas amonocultura eate
nuado pelo fato de Freyre jamais se posicionar dogmaticamente contra isso ou
aquilo; sua linguagem einformal, moderada, da margem frequentemente a inter
pretacoes diversas, nao apresenta conclus6es prontas e definitivas -pelo contra
rio, Freyre sempre anota urn "talvez" aqui e acola: nao fala como urn parlamentar
na tribuna; e 0 oposto, no estilo, de urn [oaquim Nabuco ou urn Rui Barbosa.
Freyre ensaia acusacoes as mais severas sobre a monocultura e a classe patriarcal,
mas frustrara quem busca em sua obra sentencas absolutas; subversivo reticente,
Freyre passeia ao lado do abismo, mas nao se atira nele de cabeca para baixo.

A obra de Freyre, em especial Casa grande e senzala, e freqiientemente vitima
da acusacao de desenvolver urn quadro excessivamente harmonioso do Brasil
Colonia, varrendo para debaixo do tapete inevitaveis conflitos de classe, genero
e raca (Costa 1999). Ainda que Casa grande e senzala pare<;a ter foco no equilibrio
(Burke e Pallares-Burke 2008, 132-133), a sociologia da alirnentacao que Freyre
desenvolve revela que, mesmo em sua obra mais conhecida, 0 autor nao fechou os
olhos totalmente para a violencia e 0 ardil da dominacao de classes. Pelo contra
rio: a visao de Freyre da alirnentacao sugere uma mal-resolvida tensao de fundo
entre monocultura e raca, bern como revela urn radicalismo sub-repticio,

Instrumento para a ruptura com 0 racismo cientffico, os argumentos de Freyre
sobre a nutricao nos perfodos colonial e imperial formam tarnbem e por isso 0
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pre-requisite para a construcao da identidade nacional fundamentalmente mes
tica. Rejeitada a visao racista sobre a formacao do Brasil, epossivel agora celebrar
sua identidade mestica, da qual a culinaria eexpressao.

CULINARIA E IDENTIDADE

Com a publicacao de Casa grande e senzala em 1933, Freyre fundou urn dos mi
tos mais persistentes a respeito da identidade nacional. A originalidade da civili
zacao brasileira estaria assentada na confluencia de antagonismos de raca e cul
tura; na sintese equilibrada das diversas contribuicoes do portugues, do indigena
e do africano. A pluralidade de tais contribuicoes resulta numa cultura original
e distinta. A moralidade, os habitos, os costumes, a cultura material, 0 carater do
brasileiro teriam sua origem nessa mistura benefica e elogiavel.

Neste projeto freyreano de construir urn mito fundador do Brasil baseado na
"fabula das tres racas" a investigacao da culinaria cumpre funcao prioritaria. A
celebracao da culinaria brasileira integra-se ao objetivo mais amplo de valorizacao
da identidade nacional como "civilizacao mestica", a processo de formacao da cu
linaria brasileira confunde-se com 0 processo de formacao do Brasil, na medida
em que exemplifica colaboracoes de negros, brancos e indios, e por isso confere
singularidade ao pais e torna-se c6digo privilegiado para perquirir a identidade
do brasileiro. A culinaria simboliza a "salada" e 0 "caldeirao" de influencias que
moldam 0 carater do brasileiro: "considero a arte de cozinha a rna is brasileira das
nossas artes. A rna is expressiva do nosso carater e a mais impregnada do nosso
passado e das suas constantes" (Freyre 1941b,200).

Sendo assim, os adjetivos que qualificariam a culinaria brasileira seriam os
. mesmos a qualificar a civilizacao brasileira, tal como definida por Freyre: a cu

linaria brasileira ehibrida, porque composta por elementos de varias origens de
raca e de classe; paradoxal, porque esses elementos sao, muitas vezes, antagonicos:
mestica, porque representa a uniao das tres racas: patriarcal, porque a formacao
da mesa brasileira remonta acolonia e asociedade dividida entre senhores de en
genho e escravos; democratica, porque simboliza a confraternizacao democratica
entre opostos de raca e de cultura. A culinaria anfibia e heterogenea epitomiza a
"metarraca" brasileira.

A formacao da culinaria brasileira eequivalente, pois, a formacao da identi
dade do Brasil; a interpretacao que Freyre desenvolve pontua paralelos e analo
gias entre uma e outra. Freyre associa processos hist6ricos e seus impactos sobre
a cozinha nacional.

Desta forma, no periodo colonial, 0 colonizador portugues, por conta da 10

calizacao geografica de Portugal e das experiencias maritimas, convivia com as
influencias africanas e era ja, de certo modo, miscigenado, 0 que se refletia na sua
cozinha mestica, com "gostos e cheiros que resultam de profunda mesticagern
culinaria" (Freyre 2001b, 108).Transplantada aos tr6picos, esta cozinha eenrique
cida ainda mais com ingredientes, modo de preparo, formas de servir indigenas,
africanas, arabes e judaicas (Freyre 2001c). Destaca-se ao longo desses dois proces
sos a influencia determinante exercida pelo sistema social da escravidao sobre a
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mesa brasileira. A culinaria (assim como a linguagem, a arquitetura, 0 vestuario)
e vista como expressao de contribuicoes das tres racas e celebrada em sua marca
mestica e africana, que formam a identidade nacional (Freyre 2001c).

Durante os periodos imperial e Primeira Republica, a industrializacao reper
cute sobre a percepcao da culinaria como algo essencialmente regional ou na
cional; Freyre (2002, 125) indica que estava intrinseca aos aruincios de alimentos
nos jornais "certa euforia patri6tica em torno do 'progresso nacional"' e a "adap
tacao de produtos de fabrico europeu ao clima do Brasil": mate e banha indus
trializados comecarn a ser considerados produtos representativos, tipicos, do SuI
do pais; a cerveja, da regiao de Petr6polis; queijos e manteigas, de Minas Gerais;
doces, das regi6es produtoras de acucar (Freyre 2002, 125); Guarana e as aguas
engarrafadas de Caxambu sao elevados a condicao de produtos brasileiros por
excelencia (Freyre 2002, 753); a partir do seculo XIX, novas influencias europeias
aprofundam heterogeneidade dos modos alimentares, exemplificada pela mis
tura de frutas tropicais com gostos europeus, sob forma de pudins, bolos, conser
vas, sorvetes (Freyre 2007b, 45); e pela combinacao de uisque escoces com agua
de coco ou gelo (Freyre 2000, 55; 2001b, 313). Amplia-se assim a "dernocratizacao
da mesa brasileira", dissolvendo-se fronteiras de raca e de classe social, processo
paralelo ao da "democratizacao etnica" que teria se dado com a ascensao do mu
lato mediante diplomacao academica ou carreira militar (Freyre 2002, 424-459).
A cozinha brasileira passa a refletir a democratizacao da sociedade, revelando
mistura de ingredientes e de modos de servir que expressam dissolucao das fron-
teiras de raca e de classe: 0 doce, por exemplo, "tende a ser [ ] expressao, cada
dia menos, de divisoes de classes, de racas e de culturas [ ] e, cad a vez mais,
do processo de interpenetracao de etnias e de interpenetracao de culturas e ate
de classes que vern crescentemente caracterizando 0 desenvolvimento do Brasil"
(Freyre 2007b, 34-36).

Roberto DaMatta (1986,63), em ensaio de inspiracao freyreana, vai ao encontro
do autor pernambucano ao sugerir a intima conexao entre a identidade nacional
baseada na miscigenacao e a culinaria hibrida brasileira: "Tal como somos ligados
aideia de sermos urn pais de tres racas, urn pais mestico e mulato, onde tudo que
e contrario la fora aqui dentro fica combinado, nossa comida revel a essa mesma
l6gica". Alimentos que misturam 0 cru e cozido, 0 s6lido e 0 liquido, tais como
moqueca, feijoada, peixada seriam outros exemplos da "obsessao pelo c6digo cu
linario relacional e intermediario" do brasileiro (DaMatta 1986, 63-64).

a conceito de "ninguendade" formulado por Darcy Ribeiro (2004, 131) pode
ser utilizado para compreensao da culinaria nacional. Ribeiro diz que a identi
dade do brasileiro surge a partir da sua "ninguendade", isto e, da sua carencia
de identidade: 0 mestico se define como brasileiro para se livrar da carencia de
nao ser nem indio nem europeu nem negro. De modo similar -e em perfeita
consonancia com 0 pensamento freyreano-, poder-se-ia afirmar que a culinaria
torna-se brasileira quando surge uma culinaria que nao e mais europeia, africana
ou indigena, mas antes uma sintese inclassificavel delas.

Em Freyre, definir a gastronomia brasileira eparte do mesmo processo de defi
nir a identidade brasileira. A culinaria evidencia 0 carater nacional; representa os
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traces mais distintos da cultura do pais: a confraternizacao entre opostos; 0 equi
librio de antagonismos de raca, classe e cultura; a dissolucao de barreiras sociais.

Assim como Freyre foi contestado por desenvolver urn quadro supostamente
idilico dos processos hist6ricos que resultaram na formacao da identidade brasi
leira, sua visao da culinaria nacional como essencialmente democratica e ilustra
tiva da alegada harmonia social do Brasil poderia ser questionada com base em
argumentos semelhantes. 0 "processo de democratizacao etnica" ou mesmo a
"democracia racial" do Brasil e alvo de criticas hist6ricas, como aquela realizada
pelo grupo liderada pelo soci6logo Florestan Fernandes (Costa 1999); tallinha de
critica, que denuncia os conflitos de classes e de raca inerentes a hist6ria brasileira,
poderia quica estender-se a suposta "democracia alimentar" brasileira apontando
eventuais perrnanencias de divisoes de classe e de raca na mesa nacional.

Em Freyre, 0 tratamento da culinaria ganha ares fortemente celebrativos e elo
giadores da identidade nacional. A culinaria eindice de prestigio da nacao, fonte
de orgulho nacional e se compara as maiores realizacoes artisticas do pais. 0 doce
nordestino e equivalente a escultura de Aleijadinho ou a rruisica de Villa-Lobos
e Pixinguinha: "Quatro seculos do continuado esmero no preparo de doces, de
bolos, de sobremesas com aciicar, asseguram ao Nordeste neste particular urn
primado, no Brasil, que e hoje urn dos orgulhos tao gerais da cultura brasileira
como a arte mineira de escultura em pedra-sabao (que culminou nas criacoes
geniais do Aleijadinho) ou a rruisica, de sabor principalmente carioca, que atin
giu seu maximo no genio de Villa-Lobos sem deixar de continuar e exprimir-se,
uma, nos choros dos Pixinguinhas, outra, num barroco moderno mas, ao mesmo
tempo, tradicionalmente brasileiro" (Freyre 2007b, 32). 0 acucar projetou 0 Brasil
na cultura internacional: "0 Brasil, terra do acucar, tornou-se rna is famoso que 0

Brasil, terra de madeira de tinta" (Freyre 2007b, 27). 0 doce brasileiro (especial
mente 0 nordestino) e simbolo da nacao, tal como rruisica, arquitetura, futebol:
"pode-se dizer do doce brasileiro que e parte importante de urn complexo -a
culinaria-s- atraves do qual, tanto como atraves da rruisica, da arquitetura e do
pr6prio futebol, a nacao brasileira esta ja fazendo sentir sua presen<;a no mundo
moderno" (Freyre 2007b, 35).

o que permite a Freyre associar a culinaria a cultura e a hist6ria esua premissa
de que 0 paladar ehistoricamente condicionado; a "fisiologia do gosto", titulo do
livro classico de Jean Anthelme Brillat-Savarin, nada mais e do que "fisiologia
condicionada pel a cultura" (Freyre 2007b, 55). Freyre (2007b,34) enfatiza 0 aspecto
socio16gico (ademais de fisio16gico) da alimentacao e ressalva a historicidade das
preferencias alimentares. Sua obra assinala que as preferencias do paladar de pen
dem essencialmente de fatores culturais, tais como fluxos economicos, relacoes de
dominacao entre os paises, vontade de exibir status social, dentre outros.

Alem da associacao geral feita da culinaria brasileira com a identidade nacio
nal, Freyre, em sua sociologia da alirnentacao, discute serie de pormenores, mui
tos deles bastante pitorescos, que evidenciam sua atencao da relacao da culinaria
com tipos humanos, caracteristicas da personalidade, idade, genero, comporta
mento, supersticoes, expressoes populares, hierarquias sociais. Sugere pesquisar
doces de preferencia de personalidades eminentes brasileiras, relaciona consumo
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do azedo com masoquismo (Freyre 2007a, 203; 2007b, 35); argumenta que a rapa
dura representa a identidade do sertanejo, sua resistencia as asperezas do sertao
(Freyre 2007b, 37); discute se 0 doce deixa 0 homem mais "fleumatico" ou "bi
lioso" (Freyre 2004, 23); exemplifica 0 peixe como urn dos alimentos definidores
de classe social (Freyre 2003, 339).

Resultante dos processos historicos que configuraram 0 povo brasileiro, a culi
naria do pais eexpressao vital da uniao das tres racas: em Freyre, por isso, afirmar
a identidade nacional e afirmar a culinaria nacional e vice-versa. A associacao
de identidade com culinaria desemboca em verdadeiro nacionalismo culinario,
visivel quando Freyre lanca criticas as consequencias descaracterizadorasda
modernizacao.

CULINARIA E MODERNIDADE

a regionalismo e uma das notas mais dominantes da obra freyreana, e fre
quentemente a sua defesa da tradicao regional se da por meio da critica a"moder
nidade". Embora nao possa ser rotulado de urn "anti-moderno" puro e simples, a
Freyre repudiava a modernidade que nao respeitasse as tradicoes regionais; que
se traduzisse em trocas culturais desiguais, imperialistas. A nocao de moderni
dade em Freyre esta associada aos processos contra os quais 0 autor investe criti
cas e protestos: modernidade como equivalente a europeizacao, ianquizacao, es
tandardizacao. Tais processos ameacariarn modos de vida tipicamente regionais,
que Freyre tanto se esmera em promover.

A reacao contra a modernidade esta dentre os impelling motivesde Freyre. Jeffrey
Needell (1995) demonstra que a apreciacao negativa por Freyre da Revolucao de
1930 esteve dentre as motivacoes para que escrevesse de Casa grande e senzala.
Segundo Needell (1995,74),Freyre associa "modernizacao" a cidades, conflito de
classe e valores burgueses, que ameacarn a harmonia de classe, 0 paternalismo e
valores aristocraticos tipicos do mundo patriarcal. Para Freyre, a dissolucao dos
valores patriarcais pela "modernidade" arneacaria a singularidade da cultura
brasileira (Neede1l1995, 76).

Ainda que 0 exame detalhado da biografia de Freyre seja proposito distante
deste artigo, e impossivel ignorar alguns de seus eventos rna is significativos.
Conforme Pallares-Burke (2005), 0 regionalismo concebido por Freyre parece ter
origem em escritores ingleses precocemente assimilados, convertidos, para este
pernambucano de formacao anglofila. em especies de "pais intelectuais" como
Thomas Hardy, Walter Pater, John Ruskin. Tais escritores serviram de inspiracao
para que Freyre criasse urn programa de renovacao cultural baseado nas tradicoes
regionais. Chegado a Recife em 1923,apos cinco anos de estudo no exterior, Freyre
tinha "olhos de Ingles", ao mesmo tempo em que ansiava por afirmar sua "per
nambuquice" (Ribeiro 2001, 20). Evidenciam seu ativismo alguns de seus artigos
mais apologeticos no Diario de Pernambuco (e.g., Freyre 1979, 320-322, 366-368),
seu papel de lider intelectual do grupo regionalista e sua contribuicao para a fun
dacao do Centro Regional do Nordeste (1924), organizacao da edicao do Livro do
Nordeste (1925) e do Congresso Regionalista (1926).
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Contribuem para a compreensao dessa postura regionalista e refrataria amo
dernidade as analogias que Freyre identificava entre os regionalistas do Recife do
infcio do seculo xx e os intelectuais russos eslav6filos do seculo XIX.Para Freyre,
os eslav6filos e a geracao de regionalistas do Nordeste que liderou e tinham em
comum a defesa das tradicoes genuinamente populares e nacionais contra a
"europeizacao" e "ianquizacao" (Freyre 1941a, 33).

Outro paralelo e que a intelligentsia russa surgiu num contexto semelhante
ao do Brasil da juventude de Freyre, em que 0 desejo de transforrnacao, os ideais
iluministas, os projetos entao modernos de construcao da nacao conviviam com
estruturas arcaicas, como a situacao de pobreza e subjugo da maior parte da po
pulacao, meio aqual os intelectuais constituiam estrato reduzido e apartado. No
ambiente russo disputavam a hegemonia intelectual ideias derivadas da tradicao
do iluminismo frances e do romantismo alernao, que deram origem ao grupo dos
ocidentalistas e dos eslav6filos (Berlin 2008); no Brasil do dos anos 1920 e 1930,
como Freyre (1941a) procura realcar, disputavam espa<;o, de urn lado, os grupos
modernistas de Sao Paulo e de Rio de Janeiro, rna is afeitos ao contato com ideias
estrangeiras, e, de outro lado, os regionalistas do Recife, inclinados a defesa
romantica das tradicoes Iocais.'

A marca rna is caracterfstica daqueles intelectuais russos, sejam eslav6fi
los ou ocidentalistas, e 0 apaixonado "sentido de missao" que se impuseram;
atribuiarn-se eles 0 papel de lideranca moral da sociedade, e encaravam a vida
intelectual como inseparavel da pessoal, alem de fortemente vinculada a urn pro
grama de acao politica (Berlin 2008). Semelhante sentido de missao ecompartil
hado por Freyre (2001c,44), que chegou a escrever, "Creio que nenhum estudante
russo, dos romanticos, do seculo XIX,preocupou-se mais intensamente pelos des
tinos da Russia do que eu pelos do Brasil na fase em que conheci Boas". A exemplo
do que ocorria com os intelectuais russos, 0 sentido de missao regionalista que
Freyre se impos, como veremos, resulta em serias sugestoes de carater politico.

Alem da comparacao com a intelligentsia russa, favorece 0 esclarecimento do
regionalismo freyreano a correlacao, feita por Simone Meucci (2006), do pensa
mento de Freyre com a caracterizacao feita por Karl Mannheim do pensamento
conservador. Freyre encaixa-se no conceito de pensamento conservador do soci6
logo hungaro na medida em que, para Freyre, "a chave explicativa [...] nao esta na
forrnulacao de urn esquema abstrato, mas num exercicio intuitivo e ernpatico que
visa descobrir 0 mesmo impulso fundamentalde acontecimentos variados, impulso
este derivado de uma origem, de urn tempo primordial" (Meucci 2006, 277-78).

Ao cotejar a culinaria tradicional com os males da modernidade, Freyre de
monstra exemplarmente seu sentido de missao regionalista. Freyre e, por assim
dizer, urn reacionario da mesa, urn eslav6filo da cozinha. Conservador, busca, de
modo antes intuitivo que estruturado, desvendar a origem remota da culinaria

3. Malgrado as diferencas entre os regionalistas do Recife e os modernistas de Sao Paulo, convem
sublinhar, como fazem Burke e Pallares-Burke (2008) que e equivocado encarar os dois grupos como
radicalmente contrastantes (dentre outros motivos: os modernistas tarnbem valorizaram a cultura re
gional). Freyre (1941a) enfatiza, quica corn algum exagero intencional, as diferencas dos regionalistas
frente aos modernistas.
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regional. Menciona urn livro obscuro do periodo imperial (Cozinheiro nacional),
como exemplo de "romantismo culinario equivalente ao literario" (Freyre 2007a,
75), sugerindo identidade de seus objetivos com os do autor daquele livro. Escreve
impelido pelo sentido de salvar a culinaria tradicional da arneaca estrangeira;
de valorizar os ingredientes, os pratos, os doces, os modos de servir tradicional
mente locais. Em seu projeto regionalista, a defesa da culinaria legitimamente
brasileira -a patriarcal- tern lugar absolutamente prioritario.

Porque, para Freyre, defender a culinaria e defender a identidade brasileira.
Cabe salva-la dos males da modernizacao do Brasil, iniciada no seculo XIX: a
urbanizacao, que rebaixa 0 padrao alimentar do negro dos cortices: a industriali
zacao, que pode provocar estandardizacao dos produtos alimenticios, retirando
lhes a singularidade cultural; a europeizacao e a ianquizacao, que descaracteri
zam a mesa brasileira tradicional; a etica do 'just in time" e do "time is money",
que submetem os habitos alimentares aditadura da velocidade da vida moderna
(Freyre 2001a, 2003, 2007b).

Desde a juventude Freyre identifica-se com a defesa da culinaria nacional con
tra as invasoes estrangeiras. Esignificativo que os dois artigos que escreve sobre
culinaria, dentre as dezenas que publica no Diorio dePernambuco durante a juven
tude, tratem da arneaca da nacao pelo estrangeiro (Freyre 1979,320-322, 366-368).
Pois mostra que Freyre se preocupou precocemente com a questao: e que havia,
desde cedo, uma motivacao politica ou ativista, de manifesto e de deruincia, em
suas divagacoes acerca da alimentacao brasileira. Freyre, ja na decada de 1920,
arroga-se papel de defensor da mesa nacional, de voz de alerta na sociedade; de
quem nao pode se furtar arecomendacao de politicas piiblicas contra a "desnacio
nalizacao do paladar". Seus dois artigos sobre culinaria no Diario de Pernambuco
tern estilo mais direto, aberto e panfletario que seus livros: Freyre usa de pon
tos de exclarnacao, conclama a salvacao da cozinha e (bern a seu gosto) provoca
surpresa e choque: "Divino pirao: Nunca no Brasil se pintou urn quadro nem se
escreveu urn poema nem se plasmou uma estatua nem se compos uma sinfonia
que igualasse em sugestoes de beleza a urn prato de pirao"; "na conservacao de
nossa cozinha, ameacada pela francesa, esta todo urn programa, de acao naciona
lista. 'Rumo acozinha': deve-se gritar aos ouvidos do Brasil feminino", "trata-se
de conservar nossa riqueza de tradicoes culinarias. Trata-se de defender nosso
paladar das sutis influencias estrangeiras que 0 vao desnacionalizando" (Freyre
1979,366-368). Para defender a identidade nacional, representada pela culinaria,
das investidas da modernidade estrangeira, Freyre cita Brillat-Savarin: "0 destino
dos povos depende da maneira como eles se alimentam" e 0 escritor Eduardo
Prado: "0 paladar e talvez 0 ultimo reduto do espirito nacional: quando ele se
desnacionaliza esta desnacionalizado tudo 0 mais" (Freyre 1979,367). No afa de
associar culinaria e nacionalidade, Freyre diz que quando uma e mais forte a
outra tambem 0 e: "a idade do aura de nossa vida social coincide com a idade do
aura de nossa cozinha" (Freyre 1979,368).

Para Freyre, a cozinha nordestina esta ameacada de extincao: e "essa arneaca e
uma arneaca seria. Uma cozinha regional que desaparece esinal de alguma coisa
de podre no reino da Dinamarca. Eurn sinal de alarme. Pede esforco imediato,
dentro do born regionalismo ou do born provincianismo, que ea maior garantia
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de urn Brasil solido na sua unidade e saudavel nas suas diferencas": "procure
mos [...] valorizar a tradicao da boa com ida nordestina, hoje em perigo de vida"
(Freyre 1941a, 213).

Freyre escreve, e talvez sua obra rna is representativa desta postura seja Sobra
dos e mucambos, sobre urn mundo em rapida desintegracao. Aludindo a classica
obra de Norbert Elias, Araujo (1994,112)anota que Freyre descreve urn "processo
civilizador" quando se refere adecadencia do patriarcado rural e a europeizacao
dos habitos no seculo XIX.Freyre ve com ceticismo esse processo: a modernizacao
do pais, antes de trazer beneficios, corroi a identidade brasileira: a mentalidade
e os habitos tipicamente patriarcais. A modernidade representada pela "europei
zacao" dos habitos e morbidamente ridicularizada por Freyre (2002, 433) como
"civilizacao carbonifera".

Ao longo da descricao desse processo civilizador, Freyre empenha-se em cri
ticar os efeitos da modernidade sobre a nutricao e a culinaria. Anota que a ciasse
dominante adere .acriticamente a habitos alimentares europeus como simbolos
de status e de diferenciacao social, para a piora de sua nutricao (Freyre 2003, 461);
que a europeizacao e urbanizacao do pais fez-se acompanhar da dirninuicao re
lativa da importancia da cozinha; que houve verdadeira "invasao" de produtos
estrangeiros, segundo indicam aruincios das gazetas coloniais: "Era a passa, era
o vinho engarrafado frances Borgonha, era 0 porto em barril, 0 champanha, a
sardinha de Nantes, 0 molho Ingles, a mostarda inglesa, a conserva inglesa, 0

queijo parrnesao, 0 queijo flamengo, 0 queijo suico, 0 queijo londrino, 0 toucinho
de Lisboa, 0 biscoite em lata" (Freyre 2003, 408). Tais produtos europeus vao se
impondo sobre os alimentos locais: "0 cha e a cerveja dos ingleses se propagaram
rapidamente entre as fidalguias dos sobrados. Tambem as massas e os pasteis dos
italianos. 0 queijo flamengo ou suico. A propria docaria das casas-grandes, das
iaias solteironas dos sobrados, das freiras dos conventos, dos negros de tabuleiro,
foi desaparecendo, perdendo 0 encanto ate para os meninos. E os doces e os docei
ros elegantes tornando-se os franceses e os italianos, como indicam os aruincios
de jornais" (Freyre 2003, 461).

Freyre lamenta "0 desprimor com que foram adquirindo express6es esteticas
e recreativas de uma cultura ja brasileira [...] como a cozinha, a docaria e a con
feitaria mesticas, de repente repelidas ou perseguidas sob a acusacao de serem
"africanas", "grosseiras", "indignas de paladar de gente fina"; como os santos de
caja feitos por santeiros rusticos com uma tecnica meio-europeia e meio-asiatica
ou meio-africana, que lembra a das esculturas do Aleijadinho" (2003,517). Freyre
(2002, 138) tarnbem assinala, como uma das caracteristicas marcantes do periodo
da Primeira Republica, "0 desprezo, nos meios mais elegantes, pela cozinha bra
sileira e pelas tradicoes ibericas ou hispanicas de cozinha, sob a exaltacao da co
zinha francesa".

A modernizacao representada pela substituicao dos tradicionais engenhos de
acucar pelas usinas resulta em "degradacao das condicoes de vida do trabalhador
rural e do operario" marcadas pela "alimentacao a urn tempo impropria e defi
ciente" (Freyre 2004, 177).

Freyre tampouco ebenevolente com 0 processo geral de industrializacao. Pelo
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contrario: Freyre (2007b, 54) critica repetidamente a industrializacao, por exem
plo, dos doces, pirulitos e balas que arneacam a docaria tradicional. E logo sugere
prescricoes de politicas publicas: propoe que a arneaca da industrializacao dos
doces seja vencida com os industriais colocando, paralelamente a producao in
dustrial dos doces, a valorizacao dos gostos e ingredientes tradicionais (Freyre
2007b, 54);sugere a venda de produtos industrializados, mas inspirados em doces
e frutas tropicais, para a Europa, e recomenda acoes de marketing, dizendo que
a propaganda poderia ajudar esses produtos dada a "valorizacao quase lirica ou
romantica de produtos dos tropicos" (Freyre 2007b, 61).

Em urn de seus escritos de madureza, publicado pela primeira vez em 1973,
Alem do apenas moderno, Freyre identifica nova arneaca a culinaria tradicional: a
etica do time is money. Em paginas memoraveis, correlaciona alimentacao e tempo,
criticando os impactos da correria da vida moderna sobre a alimentacao. Para
Freyre, 0 processo de "pos-modernizacao do Brasil", que ocorreria a partir das
decadas de 1970 e 1980, implicou a transicao para uma epoca da "tirania da etica
do tempo-dinheiro", da identificacao de "tempo com dinheiro", da era do "nao
ha tempo ha perder", do "depressa, que estou sem tempo" (Freyre 2001a, 67-69).
Esse just in time e arcaico e ameaca a culinaria tradicional: "sob este atraso, talvez
sejam muitos os urbanitas brasileiros de agora calvinisticamente convencidos de
que nao devem gastar ou desperdicar tempo sorvendo cafe ou chope ou refresco
de coco ou comendo doce ou pastel, sentados, em cafes, cervejarias, confeitarias,
tascas" (Freyre 2001a, 68). A tendencia de submeter a alimentacao aetica do time
is moneyarneaca os habitos culinarios e descaracteriza os habitos amesa em favor
de urn ritmo taylorista de administracao do tempo. (Freyre 2001a, 69-70).

CONCLUSOES

A analise das consideracoes de Freyre sobre a alimentacao pode converter-se
em notavel ferramenta herrneneutica para compreender a sua obra. Essa linha
de investigacao, grac;as aonipresenca e adiversidade de abordagens do tema da
cozinha e da dieta na obra de Freyre, pode contribuir sobremaneira para 0 esc la
recimento de suas motivacoes, dos detalhes de seu programa politico, da natureza
de seu projeto historico, de seu pioneirismo e de sua atualidade.

A investigacao da alimentacao em Freyre resulta na descoberta de uma co
rrente de premissas e conclusoes que tern como pontos-chave raca, identidade
e modernidade, sugerindo que sao esses os grandes temas subjacentes ao trata
mento de Freyre sobre a culinaria.

A relacao entre nutricao e raca revela que Freyre se valeu consideravelmente de
argumentos baseados na alimentacao (especialmente na precariedade da dieta do
Brasil colonia) para sobrepor ao paradigma racista urn culturalista. A derrubada
dos argumentos racialistas assim operada e a consequente ruptura de estereoti
pos sobre 0 papel do africano permitiram que emergisse das paginas de Freyre
enfatico elogio da identidade nacional, fundada na sintese das tres racas. A re
lacao entre culinaria e identidade evidencia que a mesa brasileira e epitome desse
carater nacional construido sobre a miscigenacao. A relacao entre culinaria e mo-
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dernidade implica que a identidade nacional mesclada enao somente aplaudida
e afirmada como tambem ha de ser defendida das forcas descaracterizadoras da
modernizacao: os particularismos da vistosa identidade hibrida e patriarcal hao
de ser protegidos da estandardizacao e de influencias estrangeiras indevidas.

o programa politico de Freyre que sobressai de sua avaliacao da culinaria
tern qualidades mistas; e radical e "progressista" em relacao a raca, porern con
servador, dir-se-ia reacionario, na preservacao da identidade contra arneacas da
modernidade. No entanto, sem sua investida radical contra a raca -em favor da
interpretacao da formacao do Brasil baseada na cultura e na hist6ria e nao na
biologia ou no clima- nao seria possivel a Freyre celebrar a identidade brasileira
essencialmente miscigenada, a qual defende com 0 passadismo romantico similar
ao de urn eslav6filo da Russia novecentista.

Ribeiro (2001, 14) afirma que, em Freyre, "e sempre 0 escritor, 0 cientista, quem
comanda a escritura". Poderiamos acrescentar que intelectual publico, 0 politico,
se nao chega a comandar a escritura, esta sempre aespreita. As finalidades essen
cialmente politicas inerentes avisao de Freyre da culinaria sao diversas: compro
var a intelligentsia nacional que a fome e 0 precario regime alimentar da colonia
colaboraram para caracteristicas negativas no povo brasileiro que eram atribuidas
a raca: promover uma sociologia do acucar, 0 estudo da docaria regional; alertar
a sociedade da irnportancia da culinaria para a identidade brasileira; alertar a
sociedade que ser permissivo com os francesismos e modernidades amesa ecola
borar para a destruicao da identidade brasileira (tradicional e patriarca1); sugerir
prescricoes de governo e politicas publicas para proteger essa tradicao.

o interesse de Freyre pela alimentacao sugere que 0 autor pernambucano esta
dentre os pioneiros da antropologia da comida. Suas observacoes sobre as im
plicacoes sociais do ato de comer podem ser comparadas a obras, consideradas
seminais na antropologia da alimentacao, que surgiram nas mesmas decadas de
seus textos no Diario de Pernambuco ou de Casa grande e senzala: Argonauts of the
Western Pacific (publicado em 1922), de Bronislaw Malinowski; Land, Labour and
Diet in Northern Rhodesia (publicado em 1939), de Audrey Richards (citados por
Mintz, 2001, 32). Afucar, em especial, tern 0 merito de ter a comida (nao apenas as
implicacoes sociais do ato de comer) como preocupacao central, 0 que a qualifica
como pioneira em termos internacionais.'

o estudo da culinaria em Freyre estimula sua comparacao com outros espe
cialistas brasileiros em alimentacao. Com 0 potiguar Luis da Camara Cascudo a
quem qualificou (Freyre 1968), em texto elogioso, de "folclorista desdobrado em
antrop6logo cultural e em historiador social", Freyre se aproxima, primeiramente,
pelo destaque que dedica a alimentacao como fator constitutivo da identidade
nacional (Almeida Dutra 2005, 31). Ambos elaboram sofisticada sociologia da
alimentacao, na qual tern lugar a relacao de culinaria com tempo, regiao. classe

4. Mintz (2001) menciona duas obras que se destacam por seu pioneirismo, Malay Fishermen/ de Ray
mond Firth, e Housekeeping amongMalay Peasants, de Rosemary Firth, por terem a comida e nao as impli
cacoes sociais do ato de comer como preocupacao central. Publicado pela primeira vez em 1939,Apicar
antecede a ambas (publicadas respectivamente em 1946 e 1943).
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social, medicina; e levantam contribuicoes indigenas, africanas e portuguesas a
mesa nacional. Tal como Freyre, 0 autor de Historia da alimentaciio no Brasil e urn
"reacionario da mesa", avesso a estrangeirismos e modismos: defende tenazmente
a culinaria regional, a refeicao feita em casa e saboreada sem pressa (Cascudo
1983, 355-362).

Com 0 medico e professor Josue de Castro, seu conterraneo, Gilberto Freyre
tambem tinha afinidades intelectuais, malgrado uma divergencia publica. Para
ambos, as causas da fome, as quais se esforcarn em denunciar, sao fundamental
mente sociais e hist6ricas, e nao naturais: passado colonial, orientacao economica
para a exploracao prirnaria da terra, incapacidade do poder politico em veneer
os monop6lios, urbanizacao ca6tica, industrializacao artificial, "progresso de
fachada" (Castro 2001, 265-270). Essa coincidencia intelectual nao impediu uma
controversia entre ambos, iniciada pela afirrnacao de Freyre segundo Castro es
taria "inteiramente errado" sobre a facil aquisicao de alimentos ricos em hidratos
de carbono (Freyre 2001c, 154), ao que Castro (2001, 128) retrucou na imprensa
(Melo e Neves 200~ 20) e criticou a obra de Freyre como "destituida de qualquer
valor cientifico".

Com 0 medico mineiro Antonio da Silva Mello, de quem Freyre foi amigo e pre
faciador de sua primeira obra (Fonseca 2002), 0 autor pernambucano se aproxima
na medida em que ambos criticam a industrializacao dos alimentos, defendem a
alimentacao tradicional e sugerem politicas publicas. Dotado de certa aura de re
formador social bem-intencionado, Silva Mello sente-se no dever de recomendar
politicas governamentais, de educar 0 povo no sentido de sua melhor nutricao,
enquanto descre do "processo civilizador" representado pela industrializacao e
estandardizacao: 0 caminho para a reabilitacao do "[eca Tatu" passa pela alimen
tacao natural e intuitiva (Silva Mello 1946, 1964).A exemplo de Freyre, Silva Mello
(1946,22) e tarnbem defensor das qualidades do negro, do colonizador portugues,
do homem tropical.

A culinaria, do modo que e tratada em Freyre, pode tambern ser comparada
a abordagens de outros pensadores latino-americanos de seu tempo, que, ao se
preocuparem com a identidade nacional, tarnbem mencionaram a culinaria, E
especialmente representativa, neste sentido, a bela metafora feita pelo cubano
Fernando Ortiz (1940), que associa 0 carater do povo cubano ao ajiaco (especie de
caldo cozido servido com carnes e vegetais variados), pois este ilustraria a sintese
da colaboracao de indigenas, africanos, europeus e asiaticos a identidade nacio
nal. Os comentarios de Ortiz sobre a correspondencia entre 0 ajiaco e a nacao cu
bana sao compativeis com a recorrente associacao entre a identidade brasileira e a
feijoada, tarnbem uma metafora, pela sintese dos ingredientes, do carater mestico
do brasileiro.

A analise freyreana da culinaria confirma a percepcao da atualidade do autor
em varies temas conternporaneos.

Esta embutida em Freyre (2001c, 2003, 2004) a nocao de que a producao e 0

consumo de alimentos locais e regionais favorecem a dieta das populacoes. Essa
nocao antecede 0 principio de que 0 incentivo a compras locais e fundamental
para a seguran\a alimentar, que orienta varias politicas publicas atuais de assis-
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tencia humanitaria e combate a fome, uma vez que tende a incentivar a agricul
tura familiar, a producao e a renda local, de urn lado, e facilitar 0 acesso a alimen
tos de populacoes vulneraveis, de outre.'

A insistencia de Freyre na ligacao da culinaria com a identidade nacional, bern
como sua indicacao de que 0 sucesso da cozinha nacional e indice de prestfgio in
ternacional do pais nos leva a reconhecer atributos freyreanos na culinaria prati
cada por restaurantes brasileiros que alcancararn hoje fama internacional. Parece
acertada para os dias atuais a frase de Freyre (1979, 368):"a idade do' Duro de nossa
vida social coincide com a idade do Duro de nossa cozinha". Restaurantes brasilei
ros que misturam a culinaria tradicional com tecnicas de preparo ultramodernas
da chamada "cozinha molecular" tern recebido crescente reconhecimento inter
nacional." Esse fato sugere correlacao entre a aclarnacao mundial sem precedentes
da culinaria brasileira e 0 prestfgio desfrutado atualmente pelo pais na arena in
ternacional, na qual ostenta 0 sexto maior produto interno bruto do mundo, uma
economia relativamente resistente acrise economico-financeira, uma democracia
consolidada, enquanto ve reconhecida por varies paises sua aspiracao a uma ca
deira permanente no Conselho de Seguranca das Nacoes Unidas.

Freyre disp6e vasto repert6rio para subsidiar avaliacoes de fenornenos tipi
cos da vida contemporanea. Suas observacoes sobre comida e tempo podem con
tribuir para a critica dos restaurantes fast food e do self-service; sua atencao aos
efeitos da dieta sobre a saude favorece a critica da dieta hipercal6rica de corte
ianque, responsavel por obesidade, problemas circulat6rios e cardiacos: seu ati
vismo regionalista oferece argumentos para pensar 0 sucesso e a proliferacao de
restaurantes de comida regional, especialmente nas capitais brasileiras. a desta
que que Freyre confere a analise economica, com sua critica aos oligop6lios no
setor alimentos e seu rea lee da importancia de produtos primaries para 0 setor
exportador, pode concorrer para a reflexao sobre aumento do pre<;o da comida e
de commodities agrfcolas em geral, como a soja, que tern hoje peso consideravel
no balance de pagamentos do Brasil. A contemporaneidade do pensamento de
Freyre, assinalada reiteradamente por Burke e Pallares-Burke (2008),evisivel no
campo da alimentacao, no qual algumas das consideracoes de Freyre parecem
ainda mais uteis hoje do que eram na epoca em que foram escritas.

A investigacao ampla e critica da culinaria e da alimentacao em Freyre, por
tanto, oferece varias vantagens. Favorece nao apenas 0 esforco de sintese da obra
freyreana como tarnbem interpretacoes potencialmente inovadoras, ate por es
tar 0 tema presente tarnbem em textos de Freyre ainda escassarnente estudados.
Permite 0 estudo comparativo de Freyre a outros autores que tiveram a comida

5. Exemplos de tais politicas publicas sao, no Brasil, a "Plano de Aquisicao de Alimcntos", do Ministe
rio de Desenvolvimento Social e Combate aFome; e, no plano internacional, 0 "Purchase for Progress", do
Programa Mundial de Alimentos. Mais inforrnacoes em http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/
c http://www.wfp.org/purchase-progress.

6. 0 ana de 2012 marcou a entrada de tres restaurantes brasileiros (DOM e Manf, em Sao Paulo;
Roberta Sudbrack, no Rio de Janeiro) no Ranking S. Pellegrino da Revista Restaurant dos "melhores
restaurantes do mundo". Criticos de gastronomia costumam ressaltar a importancia dessa lista para
discriminar os graus de influencia da culinaria praticada naqueles restaurantes (disponivel em http://
www.theworlds50best.com).
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no centro de suas preocupacoes, com consideravel rendimento herrneneutico.
Abre-se caminho, ademais, para 0 estudo da alimentacao e da fome no Brasil, no
qual Freyre desempenhou papel central. E contribui, finalmente, para a avaliacao
de problemas conternporaneos relacionados ao habito de se alimentar.
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