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Em seu panorama das artes entre 1914 e 1945, o historiador Eric
Hobsbawm faz urn apanhado dos movimentos vanguardistas e observa
quao isolados eles permaneceram "dos gostos e preocupacees das mas-
sas". As artes da era industrial (cinema e mtisica popular sobretudo), ao
contririo, traduziram e produziram mudancas na visa() de mundo de am-
plos setores da populacao, em proporceies que nenhum movimento da alta
cultura conseguiu: "Pais ficava claro que o seculo XX era o do homem
comum, e dominado pelas artes produzidas por e para ele" 1 (1995: 191).

0 vioth-o	 amplia o comentario de Hobsbawm e procura ouvir, na
müsica popular brasileira dos anos 20 e 30, o canto do homem comum,
vazado na linguagem coloquial que varios modernistas perseguiram como
um ideal. Mas nem so despojamento existe na variada producao musical
para o mercado. A atencao dirigida simultaneamente a virias vertentes
musicais e literarias, nos niveis erudito e popular, faz do livro urn trabalho
de fOlego que nao se orienta pelo recorte microsc6pico de um objeto ultra-
especializado.

0 argumento central do livro e a convergencia entre a renovacao
realizada na obra de poetas e escritores como Manuel Bandeira e Oswald

de Andrade, por exemplo, e o perfil estilistico de uma pane importante da
mtisica popular produzida na mesma epoca. Se esta revela pontos de con-
tato corn a "estetica da simplicidade" preconizada nos cenkulos
modernizadores da arte culta, dispensou, contudo, os aspectos de progra-
ma conscientemente assumido, tipicos das vanguardas. Curiosamente, a
confluencia entre popular e erudito nao tem eco na mtisica de concerto
modernista brasileira, na qual prevaleceu uma "estetica da
monumentalidade" mais prOxima dos ideais romanticos da obra de arte.
Avessos a atitudes humoristicas e irOnicas como as de Satie, os milsicos
eruditos brasileiros permaneceram geralmente fieis ao registro "sublime"
na mesica (a linguagem elevada, separada da linguagem cotidiana), ao pas-
so que os populares moveram-se corn naturalidade no registro "humilde".
A oposicao e paralela a outras: canto os mtisicos eruditos quanto populares
valorizavam a tradicao (ou o que concebiam como tal), os primeiros vol-
tando-se para urn patrimOnio folclOrico eminentemente rural, incorporado
pot meio da citacao, os segundos para as tradicOes da mtisica "seria" das
elites, incorporadas - as vezes - por meio da parOdia. Enquanto a citacao

' Hobsbawm, Eric. Era dos extremes. 0 breve acute XX (1914-1991). Sao Paulo: Compa-
nhia das Letras, 1995
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clege do populirio elementos a serem transformados em arte musical, a
parOdia trata com irreverencia dessacralizadora elementos da tradicao ar-
tistica culta.

Para dotar o argumento das evidencias necessarias e sobretudo para
colori-lo com nuances que evitam a generalizacao simplificadora, Santuza
Naves recorre, por urn lado, a urn amplo repertenio de obras e artistas (suas
fontes incluem tambem a crOnica da mUsica popular); por outro, a catego-
rias de anilise oriundas de diversas areas das humanidades. Sao convoca-
dos para iluminar o material estudos literarios, antropolOgicos e sociolegi-
cos: as anilises de Erich Auerbach da representacao literaria da realidade; a
interpretacdo de Mikhail Bakhtin da cultura popular medieval e renascentista,
suas ideias sobre narrativas &pica e romanesca; a oposicao entre bricoleur e
engenheiro, de Claude Levi-Strauss; e o processo civilizador segundo
Norbert Elias.

0 trabalho foi dividido em tres partes. A primeira ocupa-se da alta cul-
tura brasileira modernista, nas duas faces que interessam ao argumento: a
musical, tendendo a "monumentalidade", e a literaria, tendendo a "simpli-
cidade". A segunda percorre a mUsica popular brasilcira explorando basi-
camente suas convergencias com a poetica culta da mesma epoca. A tercei-
ra torda mais complexa e densa a visao da mUsica popular, lembrando a
pluralidade de tendencias que a caractcriza, bastante alinada corn a com-
plexidade do meio cultural urbano moderno. Uma pcquena coda evoca
novas correlacOes entre mUsica popular e literatura, encontradas algumas
decadas depois, como as que foram tracadas entre concretismo (poesia,
artes plasticas) e bossa-nova.

0 comentario do modernismo musical brasileiro, em sua formulacdo
teerica dada por Mario de Andrade, e ern suas realizaceies concretas, por
compositores como Villa-Lobos, mostra que o movimento afrouxou a dis-
criminacao do popular como "ndo-cultura", porem nao rompeu com a
hierarquia dos niveis de cultura (1998:25). A autora reforga algumas con-
cluseies de outros estudiosos quanto ao rico e muitas vezes ambigtio pensa-
mento de Mario de Andrade. Suas propostas exam, sob muitos aspectos,
consistences corn uma ideia evolucionista eurocentrica de civilizacao. Mas
ele procurava uma via alternativa a esse modelo universalista, uma via ca-
paz de garantir, mesmo que temporariamente, a , singularidade brasileira no
processo civilizador:	 modernismo que aqui se implanta e impregnado
de valores particularistas, mas esses valores importam por viabilizarem o
cosmopolitismo" (:56). Coin isso, as distinceies comecam a embaralhar-se,
como na rapsOclia Macundma que agrega indistintamente fragmentos cultu-
rais eruditos e populares, rurais e urbanos, arcaicos e modernos.

Em que pese as experiencias desse calibre e as proposiceies capazes de
dar legitimidade plena a cultura popular, o modernismo brasileiro mante-
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ve, no cOmputo final, a hierarquizacao de culturas. Ainda que mais
includente, se comparado aos padrOes dominantes no Brasil ate entlo, ele
reproduz o modelo segundo o qual a alta cultura e o nivel onde se passa a
criacao propriamente artistica. Como bem observa a aurora, urn nivel po-
pular excluido continua a reproduzir-se nas ideias modernistas, mesmo as
de Mario de Andrade: a cultura urbana, especialmente nas suas expressies
capturadas pela inchastria cultural.

A autora detecta, nessa combinacao de universalismo e particularismo,
-afinidades entre o conceito de .culthra.da vertente maclernista hegemOnica
no arnhiente musical erudito e conceito de cultura do pensatnento ro-
mantico Olemlb. A cortfinencia pode ser percebida na estetica monumen-
tah . resultado da ambicao rnodernista brasileira de forjar totalidades (a da
obra de arte, a da nacao) pox intermedio do encontro corn nossa particula-
ridade, localizada no "povo". Villa-Lobos e Candid° Portinari teriam sido
os expoentes da grandiloqtiencia nacionalista no Brasil. Nestes e em outros
artistas, a presenca da inspiracao popular oat) desce o torn sublime. Esti
prOxima do espirito de Bela Barre*, quando sugeria como urn dos usos
possiveis da melodia folclOrica "engasti-la como se fosse uma pedra preci-
osa". A metifora e reveladora do tipo de transformaga° enobrecedora que
se pretendia fazer.

A essa vertente contrapae-se a estetica da simplicidade, que se manifes-
ta na literatura e na cancan poptilat•Exatarnente como os poetas do mo-
dernism°, os cornpositores descobriam a . poesia nos elernentos prosaicos
da vida cotidiana. Abandonaram-se os temas graves; serios, a linguagem
rebuscada. Poemas e cancties nascem.do contato corn a vida . e corn o pre-.
sente, portanto nascent do tra'nsitOrio e fragmentado,•como no estilo cO-
mico-serio que Bakhtin estuda na origem do romance. 0 samba dos mor-
ros e do Estacio, diferente do samba amaxixado de autores como Donga e
SinhO, representa, no ambit° da mtisica afrobrasileira, a mesma tendencia
de afastamento de certos ideais de sofisticacao. Noel Rosa recebe trata-
mento especial no livro, uma vez que suas cancties dao pleno desenvolvi-
mento a estetica da simplicidade. Despojado tambern como cantor e no
estilo de vida pouco afeito aos moldes da respeitabilidade burguesa, Noel
teria realizado a sua maneira a integracao entre arte e vida que as vanguar-
das propuseram.

As observacOes de Santuza Naves nit) se liinitam ao exame estilistico
dos textos, mas estendem-se aos aspectos de interpretacao das cancOes e
arranjos musicais das gravacOes originais. A simplicidade esti tambem na
voz "pequena" e contida de Mario Reis, que fugia ao padrao do belcanto
tact disseminado na mlisica popular. Santuza faz, ainda, incursOes na bio-
grafia dos artistas, tentando localizi-los no espectro diferenciado da socie-
dade brasileira urbana.
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Ha entao duas faces da simplicidade. A literaria, que era parte de urn
projeto, e a popular, que Hula "ao sabor das contingencias" (:133). Esta
diferenca, sugere a autora, esta relacionada corn a insercao dos miisicos
populates na inclUstria cultural que dirige seus produtos a urn pUblico am-
plo, anOnimo e heterogeneo. E af afloram as divergencias no ambito da
estetica da simplicidade. Os escritores e poeras modernistas praticavam
uma arte minoritaria e exclusiva que exigia do pt1blico "iniciacao" - urn
saber preciso a respeito da tradicao culta que combatiam e pretendiam
abandonar. Os mUsicos populates tinhorn diantc de si um prespero merca-
do para canc6es e estas, pot sua vez, teriam como ouvintes uma massa de
desconhecidos. Usando mais uma vez a inspiracao de Bakhtin, a autora
afasta as duas estericas da simplicidade como versies, respectivamente, de
uma "poetica" que ainda prezava a obra que se eleva acima do mundo, e
uma "prosaica" imersa no mundo. Alem disso,

"Se esse ideal de despojarnento popular tern em comum corn o erudito
- isto 6, corn alguns escritores modernistas - a recusa aos esquemas
totalizadores, dole se afasta, no entanto, corn relacao as suns premissas
básicas. E impossivel, como vimos, operar no registro popular sem fa-
zer use da vivacidade, do espirito ludico c de uma boa dose de impro-
vise" (140).

E inevitavel pensar, tamhem, lendo-se este comentario sobre "premis-
sas basicas" diferentes, que a simplicidade dos eruditos e urn estagio a ser
alcancado depois da sofisticacao, p6s-complexidade. Ern meu trabalho
sobre dois artistas modernistas (Mario de Andrade e Bartok), tentei mos-
trar como ern alguns momentos des adercm a uma imagem circular do
tempo, na qual o simples e primitivo retornam ap6s urn longo percurso
pela civilizacao`

0 livro mostra que a mUsica popular do periodo nao pode set identificada
mcdiante uma Unica categoria estetica englobante. Ao lado da operaria da
fabrica de tecidos coexistem caboclas e luares dos sertâcs. Ao lado do hu-
mor e da tematica "baixa" da malandragem, da instrumentacao 'eve dos
conjuntos chamados "regionais" e do lirismo discreto, coexistem impetos
de rebuscamcnto, excessos sentimentais e tentativas de sofisticacao da lin-
guagem que podem chegar ao pcdantismo. Havia ai, como mostra a auto-
ra, mimetizacao de dementos identificados como "eruditos", porem assi-
milados corn atraso e de forma incompleta, o que resulta na impressao de
semi-erudicao. Apesar disso, "tudo indica que os compositores populates
sc mostram mais sensiveis - ou mais receptivos - que os eruditos para cap-

Travassos, Elizabeth. Os mandarins mila<groso.r. Canraes poptlares e ideologic da arte. Rio dc
Janeiro : Jorge Zahar / liunarte, 1997
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tar os signos modernizantes da cidade" (:160), pois ha mu to de
carnavalizado no monumentalismo popular.

0 viollio azu/ passeia entre niveis erudito e popular, assim como entre
vitios registros da cultura, apontando semelhancas e diferencas que
problematizam uma especie de senso comum evolucionista do mundo oci-
dental, segundo o qual as formas artisticas mais avancadas nascem, forco-
samente, nas elites. 0 livro tambem desmonta algumas distincOes funda-
das na hieratquizacio de niveis de cultura, ouvindo mUsicos e poetas po-
pulares como artistas legitimos, autenomos, vozes indispensiveis na atua-
lizacáo das artes no seculo XX.
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