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MUSICA FOLCLORICA E MOVIMENTOS CULTURAIS

Elizabeth Travassos

RESUMO: Neste artigo eu discuto a redescoberta contemporanea da mUsica e
da cultura folclOrica brasileira por mUsicos urbanos da classe media. Meu obje-
tivo e entender, de um ponto de vista antropolOgico, o interesse por expressOes
musicais que ainda nao foram absorvidas pela indUstria cultural. Tres aspectos
merecem especial atencao neste artigo: 1) a busca arqueolOgica pelas "raizes"
brasileiras; 2) a necessidade de urn contato direto corn o "folk"; 3) a tentativa de
insular o espirito do festival popular na performance artistica. Comparando a
cena atual corn as tendencias musicais dos anos 1960, no Brasil, sugiro que as
mudancas percebidas mostram o declinio das atitudes modernistas e de van-
guarda em relaclo a mUsica e a cultura folclOricas.

ABSTRACT: In this article I discuss the contemporary rediscovery of folk
music and culture by Brazilian urban middle-class musicians. My purpose is to
understand, from an anthropological point of view, the musicians' interest for
musical expressions that have not been absorbed by the music industry. Three
aspects are highlighted in the article: 1) the archaeological search for the Brazilian
cultural "roots"; 2) the need for direct contacts with the "folk"; 3) the attempt
to instill the spirit of the popular festival into the artistic performances. By
comparing the present scene with the musical tendencies of the 1960s, in Brazil,
I suggest that the perceived changes show the decline of modernist and avant-
gardist attitudes towards folk music and culture.

Introducdo

Uma analise cuidadosa da atuacio dos folcloristas brasileiros foi escri-
ta ha alguns anos pelo antropOlogo Luis Rodolfo Vilhena. Seu ponto de
partida foi constatar a progressiva desvalorizacio do Folclore — enquan-
to campo de producio de conhecimento — ao longo dos anos 1950 e
1960. 1 A prOpria palavra "folclore", lembra o autor, acabou por adquirir
acepcOes negativas. A relacio que os artistas brasileiros mantinharn corn

' Vilhena, Luis Rodolfo. Projeto e missao. 0 movimento fokthrico brasileiro (1947-
1964). Rio de Janeiro: Fundacio Getnlio Vargas; Funarte, 1997,
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as expressOes culturais identificadas como folclOricas (capoeira, maracatu,
folia de reis, literatura de cordel etc.) tambem tornou-sc mais ambigua,
eventualmcnte distante.2

A situacao pouco mudou entre cientistas sociais, que nab alimentam
expectativas de consagrar o Folclore como uma disciplina independcntc
da Antropologia e da Sociologia. Nos campus artisticos, contudo, cres-
ceu o interesse pelas expressOes populares tradicionais, nos Ultimos 15
anus. File floresce de forma notavel entre estudantes universithrios e di-
namiza o circuito cultural "altcrnativo". Na area da mUsica, manifesta-se
no surgimento de grupos especializados em generos c cstilos tradicio-
nais, na multiplicacao dos CDs de carter documental, na disseminacao
do gusto pelo forr6, no sucesso de artistas como Antonio Ndbrega.

Uma vez quc a relacao entre artistas "cultos" e mUsica folcl6rica
uma tematica central nas ideologias da arte no Brasil, tendo rcndido pro-
postas tedricas e empreendimentos concretos importantes, dcsdc o sec.
XIX, a reflexao sobre a cena contemporanea pock set instrutiva. A mu-
danca na relacâo dos artistas corn a mtasica folclarica sugere o
arrefecimento da postura vanguardista e alteracao nas representacOes
acerca da cultura popular e do povo. Certamente outras variaveis devc-
riam ser consideradas se quisermos criar um modelo quc de conta do
cenario musical contemporaneo: segmentacaaa do mercado em faixas dc
gusto musical bastante especificas, pulverizacao da producao dc CDs c
multiplicacao dos pequenos selos etc. Neste artigo, comento apenas o
que parece ser uma nova configuracao das relacOes entre arte e cultura
popular.

Um momento histOrico importante de elaboracao dessa tematica por
pensadores da cultura e representado pelo modernismo dos anus 1920.
0 ideal do artista culto era, entdo, elevar o folclore — fazer mUsica artisti-
ca brasileira, impregnada dos proccssos formais c tendencias cstilisticas
quc vinham se cristalizando nas praticas populares. Defensor da viabili-
dade dessa ideia, Mario de Andrade postulava a necessidade de pcsquisas
de campo cientificamente oricntadas, quc alimcntariam os mUsicos cria-

2 Nao retomarei a discussao acerca da classificacao de tipos de cultura, a qual esta
ligado o conceito de folclore. Au referir-me a formas culturais "identificadas como
folclaricas", constato que a classificacao tern vigéncia, mesmo quando o termo e
rejeitado ou evitado.
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dores. 0 "povo", nessa versa° modernista — duplamente compromerida
corn o nacionalismo e corn o desejo de assegurar a integracao do Brasil
na civilizacao ocidental, num cruzamento especifico das perspectivas ro-
mantica e iluminista 	 assemelha-se a uma usina onde se forja a
musicalidade nacional.3

Urn segundo momento delineou-se nos anos 1960, corn a cancao
engajada, a Tropicalia e a nascente MPB. A inthistria cultural entrava na
idade adulta e a televisao despontava como o principal veiculo de divul-
gacao da mUsica popular. A chamada nuisica erudita continuava confina-
da nos espacos freqUentados por ptiblicos muito restritos e seus setores
de vanguarda tambem so dispunham de espacos e recursos exiguos. 0
nacionalismo perdera prestigio no meio artistic° e o recurso ao folclore
associara-se aos setores menos avancados da composicao. 0 projeto de
educacao musical das massas, implementado durante o Estado Novo,
nao trouxera os resultados esperados. A mUsica popular urbana é que
catalisa o debate estetico nos meios de comunicacao de massa.

Nesse momento, apareceram duas outran vertentes na relacao entre
artistas urbanos e mUsica folclorica. Uma, encarnada pela cancan de pro-
testo ou cancao engajada, buscava no folclore estilos nacionais — ern li-
nha de continuidade corn o modernismo dos anos 1920 — e elementos
capazes de funcionar como simbolos da privacao do povo e de sua capa-
cidade de resistencia as adversidades materiais e morais. A cancao do
povo, imaginava-se entao, expressa ora uma consciencia alienada, ora uma
inspecao arguta do ambiente social, cabendo ao setor politizado do mun-
do artistico reconhecer a fraclo critica do repertdrio popular. Outra vet-
tente, encarnada na Tropicalia, tratou a mtisica tradicional como uma das
faces da "geleia geral" brasileira — a face rural, arcaica, que se justapeie
outra, moderna, urbana-industria1. 4 Isoladamente, nao totaliza a nacio-
nalidade nem anuncia trans formaceies. Oscilava-se entao entre a
politizacao do folclore — corn forte tendencia a transformacao de can-

' V. sobre isso Elizabeth Travassos, Os mandarins milagrosos. Arte e etnografia em
Mario de Andrade e Bela Bartak Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997.

4 A literatura sobre o movimento tropicalista e relativamente extensa. V Naves, Santuza
C., 0 viola.° azul Modernismo e mUsica popular. Rio de Janeiro: Fundapo Gethlio
Vargas, 1998. Da mesma autora, Da bossa-nova a tropicalia. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2001.
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toes em hinos — e sua diluicao em colagens de fragmentos. A ideia de
pesquisa etnogrifica caiu para segundo piano.' Pan aproximar-se dos
repert6rios folclOricos, os artistas acionaram virias estrategias ocasionais
e assistematicas, como as consultas a amigos e livros, as lembrancas de
coisas ouvidas na infincia etc.

Esses nao sao apenas momentos encerrados, mas modelos que ainda
podem sec ativados. Entretanto, a redescoberta da mUsica folckrica, nos
Ultimos anos, nao se limita a repetir os modelos, o que nao exclui a hip6-
tese de uma ligacao subterrinea entre todos eles — ligacao que se can:etc-
tin pela busca da alteridade interna como passo para instituir o Brasil
como totalidade.6

Os sintomas do novo prestIgio do folclore entre os artistas sao varia-
dos. Registra-se o surgimento de mUsicos cujo trabalho esta explicita-
mente vinculado as tradiciaes: grupos Cascabulho e Mestre AmbrOsio,
Zeca Baleiro e outros. Oriundos das capitais nordestinas, eks tern impac-
to national, apesar de nem todos migrarem para o Sudeste (percurso
obrigatOrio dos mUsicos nordestinos em epocas anteriores). Surgem tam-
bem, especialmente no Rio de Janeiro e em Sao Paulo, grupos que se
dedicam aos repervarios folckricos e se inspiram nos chamados folguedos
populaces (bumba-meu-boi, maracatu, pastoril etc.). Envolvem estudan-
tes universitarios e aliam as atividades artisticas a pesquisa de campo e
bibliografica sobre cultura popular. Tem esse perfil os grupos A Barca
(sao Paulo) e Mundareu (Curitiba), entre outros. A adocao do forrO (bai-
le nordestino e gencros musicais e de danca associados) pela juventude
de classe media, nas capitais, fez-se acompanhar da criacao de conjuntos
musicals que se especializam na interpretacao desses generos: Forrekacana
e Fala Mansa, por exemplo. A participaelo do segmento estudantil e tao
importante nesse movimento que ele foi chamado "forr6 universitario"."

A palavra etnografia esta sendo usada aqui pan significar qualquer atividade siste-
matica de "escrita das culturas", na forma de texto verbal escrito ou de gravarties
audiovisuais. Assim sendo, nao esta comprometida com o rigor e o con trole exigidos
no caso da etnografia praticada por antropOlogos em contextos académicos.
V o comentario de Luiz Fernando Dias Duane em Gilberto Velho e Karina Kuschnir,
Mediacdo, cultura e politica. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.
V. Roberta L. Ceva. Na batida da zabumba. Uma anilise antropolOgica do forth
universiMrio. Dissertacfio de mestrado apresentada ao Programa de POs-Graduacdo
em Antropologia Social do Museu National da UFRJ. Rio de Janeiro, 2001.
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Urn jornalista chamou de "juventude enraizada" a rede carioca de estu-
dantes e artistas identificados corn a pesquisa e representacao artistica do
folclore. 8 A denominacao assinala a faixa etiria dos entusiastas do folclo-
re e sua preocupacao corn o que esta preso a terra e tern poder Para
frutificar — as raizes.

Alinhei alguns sintomas sem order-Ia. -1os cronologicamente, por sua
importancia relativa ou conforme os graus de integracio dos artistas ao
mercado. Ji se falou de reacOes locais a globalizacao, 9 mas essa explica-
cab nao daria conta de fenOmenos que sac) indicios da prOpria globalizaclo,
como o surgimento de um palco intitulado "Tenda Rafzes" na Ultima
edicao do festival Rock in Rio. A miisica folclOrica, popular tradicional,
de raizes (a denominacao varia), pode, enfim, integrar-se de mOltiplas
formas ao universo cultural das classes medias urbanas — ora pela via do
circuito alternativo, ora pela das grander empresas do setor de entreteni-
mento, corn intensa publicidade nas medics eletrOnicas.

Constata-se tambem outro tipo de continuidade entre os movimentos
modernista, nos anos 1920, do Centro Popular de Cultura e grupo Opi-
niao, nos anos 1960, e a recente redescoberta do folclore: eles suscitam
questees semelhantes." A mtisica "folclOrica" 6 a mtisica do povo como
totalidade ou de urn estrato social particular? Podem artistas de classe
media e formacao academica interpretar, sem incorrer no pastiche, as
mtisicas da populacao pobre, rural ou interiorana? Essa preocupacao
pertinente no ambito da criacao artistica? Sao perguntas que concernem
as relacties entre estratificacao social e alteridade cultural, por urn lado, e
entre estetica e politica, por outro. Nessa medida, interessam a etnomu-

A reportagem intitulada "Juventude enraizada" apareceu na Revista de Domingo,
1.241,Jornal do Brasil, 13/02/2000.
Marcelo Ridenti fala de "reacao ao impeto transnacionalizante neoliberal" (Em bus-
ca do povo brasileiro. Artistas da Revolucio, do CPC a era da TV Rio de Janeiro:
Record, 2000, p. 14).

I ° 0 Centro Popular de Cultura, Orgeo da Unfit) Nacional dos Estudantes, congregava
artistas de diversas areas, entre os quais os dramaturgos e atores Oduvaldo Vianna
Filho e Gianfrancesco Guarnieri, o miasico Carlos Lyra e o poeta Ferreira Guitar,
entre outros. A UNE foi fechada em conseqiiencia do golpe militar de 1964, e os
cepecistas se reorganizaram como Grupo Opinfao, que realizou o show homeinimo,
em 1965. V. Ridenti, op. cit. e Jalusa Barcellos (Org.). CPC, uma histOria de paiicio e
consciencia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1994.
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sicOlogos, antropalogos e outros estudiosos da cultura. Nao surprcende
que tais perguntas sejam feitas a propOsito da mUsica popular, pois esta
tern sido, de fato, o foco de numerosos discursos sobre a cultura brasilei-
ra, alem de espaco social privilegiado para as mediaceies entre niveis de
cultura. 11

Para tentar caracterizar o movimento contemporaneo, observarci al-
guns dc scus aspectos, todos inter-relacionados: busca arqueolOgica de
repertOrios, viagens de pesquisa e recriacao do ambiente de festa popu-
lar. Antes, porem, comento em poucos paragrafos a presenca da mUsica
folclOrica nos idol tempos da cancao engajada e nascimento do. MPB.

Anos 1960: cantando o povo na mUsica popular

Os anos 1960 foram marcados pela discussao acerca das questhes que
assinalei ha pouco. Conta o compositor Carlos Lyra que discordava do
nome inicialmente proposto para o CPC — Centro Popular de Cultura —
porque "Mao saberia produzir o tipo de mUsica que aqueles sambistas
faziam". 12 Os adeptos da "bossa nova nacionalista" (o preprio Lyra, en-
tre outros) nao se identificavam corn o documento apresentando as to-
madas de posicao do Orgao porque estavam preocupados corn os aspec-
tos esteticos da cancao, e Mao apenas com politica. 13 0 impact() efetivo
do manifesto do CPC sobre a producao artistica pode ter sido pequcno,
mas as noceies ali elaboradas estavam em sintonia com a perspectiva

V o argument° de Hermann Vianna em O misthrio do samba. Rio de Jane o: Jorge
Zahar, 1995.

12 Segundo Ruy Castro, Chega de saudade. A histOria e as histOrias da bossa nova. Sao
Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 261: "Carlinhos explicou que o fato de gostar
de samba de morro nao o fazia ter vontade de mudar-se para a favela c que, portanto,
nao saberia produzir o tipo de milsica que aqueles sambistas faziam. Alêm disso,
usava camisas de zuarte, compradas na Casa da Patria, na Pray. Quinze, apenas por-
que estavam na moda. Mas era favotavel a urn centro popular de cultura, que estaria
aberto a todas as tendencias".

13	 "Anteprojeto do manifesto" foi republicado na Integra no livro de I leloisa B. de
I Iollanda, Impress0es de viagem. CPC, vanguarda e desbunde: 1960/70. Sao Paulo:
Brasiliense, 1980. V. tambem Marcos Napolitano, "Seguindo a cancifo": engajamento
politico e Ind:Istria cultural na MPB (1959-1969). Sao Paulo: Papesp; Annablume,
2001, p. 44.
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"iluminista" que concebe a cultura popular como expressao de urn modo
de vida atrasado. De fato, a "arte do povo", tal como definida no mani-
festo, se aproxima do conceito de folclore sob alguns aspectos, mas afas-
ta-se da valorizacao moral do povo que singulariza a perspectiva do
folclorista.'

A fundacao do CPC, contemporanea do movimento em prol das cha-
madas "reformas de base", seguido do golpe de estado de 1964, coinci-
diu com capitulos movimentados da histOria da mUsica popular. Alem da
bossa-nova e da cancan engajada, houve os festivais da cancao, a Tropicana,
o	 Uma tendencia forte nos meios estudantil e artistico era apre-
ciar as realizaceies culturais conforme sua capacidade de referir ou susci-
tar, direta ou indiretamente, uma atitude combativa diante dos aconteci-
mentos politicos. A mUsica folclOrica entrou em cena como simbolo de
algumas ideias importantes.

Os discos 0 povo canta (CPC/UNE, 1962), Opiniäo de Nara (Philips,
1964) e Opinido (Philips, 1965) ilustram a producao de mUsica engajada,
nessa epoca. 0 primeiro reuniu quatro cancOes que tematizam a subordi-
nacao do Brasil ao imperialism° norte-americano e a exploracao do tra-
balhador brasileiro. No segundo, Nara Leao interpretou sambas de Ze
Keti, da dupla Baden Powell e Vinicius de Moraes, uma cancao de Joao
do Vale, cantigas de capoeira. 0 show Opinfäo, por sua vez, inaugurou a
tendencia das canyeies que falam metaforicamente da oposicao ao regime
militar, dos trabalhadores explorados e da pobreza.

Em todos os tres, ha canceies associadas a bossa-nova na
instrumentacao, arranjos vocals, harmonia, "batida" do viola°. Opinilo
de Nara soa, hoje, urn disco bossa-nova, mas na epoca foi percebido na
cena musical como uma ruptura. Entrevistada, Nara Lea° declarava
sua adesao ao "samba puro, que tern muito mais a dizer, que é a expres-
sao do povo, e nao uma coisa feita de um grupinho para outro
grupinho".' No episOdio que ficou conhecido como o "racha" na bossa-
nova, havia criticas a promiscuidade entre arte e politico, bem como
clUvidas quanto a autenticidade da expressao dos artistas da classe me-

" V. sobre a "valorizacio moral do povo" o ensaio de Maria Laura Cavalcanti e outros,
"Os estudos de folclore no Brasil", Seminario Folciore e Cultura Popular. Rio de
Janeiro: Ibac, 1992.

Citado por Ruy Castro, op. cit., p. 348.
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dia que interpretavam tepertOtios identificados como prOprios dos se-
tores populares. 16 Muito tempo depois e em tom sarcUstico, Ruy Castro
acusou o show Opintho de inaugurar a "ideologia da pobreza, uma
praga da mUsica popular brasileira": 7 que fez corn que artistas da Zona
Sul do Rio de Janeiro, vestindo "roupas de butique de 1panema", pas-
sassem a cantar a dura vida dos pobres. Acusacees dense tipo, e as res-
postas que suscitavam, integraram o debate estetico-politico dos anon
1960. Foram incorporadas ao prOprio roteiro do Opintho pela voz de
Nara, que dizia:

Näo acho que quern vive em Copacabana so pode cantar determi-
nado tipo de mUsica. Mas e mais ou menos isso: eu quero cantar
todo tipo de mnsica que ajude a gente a ser mais brasileiro e que
faca todo mundo querer ser mais livre, que ensine a aceitar tudo,
menos o que pode set mudado (transcrito do disco Opintho).

Na cancio engajada ou de protesto, denUncias do imperialismo norte-
americano e da concentracdo da propriedade da terra podiam aparecer
com as vestes do balio, do samba, da marcha, da bossa-nova..." As ve-
zes, tratava-se de um engajamento generic° corn a nacao — implicando
rejeicáo a cultura none-americana — expresso por meio da escolha de
generos nacionais e populates. Veja-se, por exemplo, a faixa 4 (Lado A)
do LP Opinillo de Nara. Corn acompanhamento de violdo, berimbau e
pandeiro, a cantora entoa versos tradicionais das rodas de capoeira, se-
cundada pot um coro feminino (embora nas rodas predominem, ainda
hoje, vozes masculinas):

E preciso lembrar que os folcloristas brasileiros agrupados na Campanha de Defesa
do Folclore Brasileiro (Orgao criado em 1958, no ambit° do Ministerio da Educacäo
e Cultural chamavam de "parafolclerricos" os grupos citadinos que exercitavam a
representagdo artistica do folclore. 0 fenelmeno desencadeava discusthes semelhan-
tes sobre a autenticidade da representacao.
Ruy Castro, op. cit., p. 351.

" O musicOlogo Silvio Mehry acredita que a expressao e uma tradugdo de protest song,
e ressalta a ironia de uma importacão destinada precisamente a mobilizar coraciles e
mentes contra o imperialismo yankee. De fato, o repertOrio do show Opiniao incluia
"Guantanamera", que Pete Seeger transformara em urn hit da esquerda norte-ame-
ricana.
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Zum, zum, zum
capoeira mata um (refrJo)

Santo Antonio pequenino
meu santo protetor

cabra voce nao me assombra
na capoeira eu sou dote)

- refräo -

Bate o pandeiro caboclo
no jogo do berimbau
beriba e pau, e pau
de fazer berimbau, e pau

No contexto do disco, precedidos dos sambas Opiniab e Acender as
velas, ambos de Ze Ken, os versos sac) uma afirmacao da forea fisica e
moral do lutador, que e urn homem do povo e nao se deixa intimidar.

Discutir quais artistas podem cantar samba, capoeira ou moda de vio-
la nao tern qualquer interesse numa anâlise do lugar da mUsica folclOrica
em movimentos artisticos. Tomar posicao no debate sobre o enlace entre
estetica e politica tambem nada esclarece. Sabe-se que o processo de
autonomizacao da arte perante as esferas da religiao e do poder politico
assegurou, ao longo da hist6ria, a instauracão de um dominio que se quer
propriamente estetico. Essa tendencia geral nab exclui, contudo, reacOes
contthrias a setores a ela refratirios. Assim, procurar o sentido que o
protesto adquiria para os atores sociais na epoca pode ser mais
esclarecedor. Maria Herminia de Almeida e Luiz Weis, nessa direedo, lem-
bram que a participagio politica tinha, para membros da classe media
intelectualizada, o cunho de uma "reforma moral"." A participacjdo po-
Utica podia resumir-se a panfletagem, audicao e canto de mUsica de pro-
testo ou verdadeiramente popular. Era, antes de tudo, participacao numa
cultura de esquerda. Sao esses feixes de sentidos que importa identificar
ouvindo os artistas envolvidos com a pesquisa e recriacao do folclore.

Anos 1990: folclore, folguedo e festa

0 gosto atual pelo folclore repercute no noticiatio jornalistico, na cri-
tica musical e de espeticulos veiculada na grande imprensa. Uma mirada

Maria Herminia T. de Almeida e Luiz Weis, "Carro-zero e pau-de-arara: o cotidiano
da oposirlo de classe media ao regime militar", in: Schwarcz, Lilia (org.), HistOria da
vida privada no Brasil, v. 4. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 384.
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no noticiario basta para perccber que nao ha uniformidade entre os artis-
tas quc revelam esse gosto. Ha ecos da tendencia cm artistas e produto-
res corn longa carreira profissional e bem estabclecidos no mercado. Os
ecos sao mais intensos, porem, no chamado circuito alternativo e na ati-
vidade estudantil, sobre os quais falo aqui.

Embora a distancia social e cultural entre as camadas populares e a
"juventude enraizada" de arcs de enigma ao interesse que os estudantcs
tern pelo folclore, a prdpria distancia e, de fato, pane da explicactio. 0
encanto do folclore nao resulta apenas de propriedades intrinsecas dos
jongos e sambas-de-roda, toadas de boi, cantigas de foliao e romances.
Note-se que, em conjunto, so fazem parte da experiencia cultural do
pesquisador de folclore, e Maio dos jongueiros, sambistas, brincantcs c
folities. 0 que une csses itens na mesma classe 6 a distincia que guar-
darn da experiencia cultural dos setores medios urbanos (nenhum deles
tem lugar assegurado no nUcleo mais dinamico do =read° de mUsica
popular).

Corrobora esta ideia a observacao de espetâculos e CDs dos grupos
do eixo Rio de Janeiro—Sao Paulo, quc fazem passeios pelo amplo terri-
tOrio brasileiro. Juntam-se cantigas de boi de varias panes do
cantos de varios folguedos natalinos e assim por diante.'" Utna estu-
dante univcrsitaria disse-me, recentemente, que as cantigas do folclore
produzem "um estremccimento cspiritual", efeito que explica sua adc-
sao a grupos de maracatu e pastoril.' Esse tipo de envolvimento corn
o folclore une os jovens numa especie dc comunidade de iniciados.
Quern danca num grupo dc maracatu tambem joga (ou jogou) capoci-
ra, freqUenta rodas de samba, oficinas de jongo etc. Na geografia do
Rio dc 'Janeiro, isso significa conhecer determinado circuito alternativo
de cultura, divulgado boca a boca, por meio de "filipetas" distribuidas
nas escolas e listas de cndcrecos eictrOnicos. FreqUentar essc circuito 6

Algo diferente ocorre corn os movimentos musicais recentes no Nordeste. A inspira-
eao dos artistas provern, em parte, das tradienes de seus locals de origem (embolada
para Zeca Baleiro, cantoria, coco e forró para os grupos Mestre Ambrosio e
Cascabulho, carimb6 para Chico Cesar etc.), em parte do rock e pop, o que Os afasta
dos timbres e instrumentacOes actisticos tradicionais. Ern lugar da referencia ao "fol-
dote brasileiro", generico, a dupla referencia as instrincias local e global.

Depoimento tornado no ámbito de uma pesquisa sobre as carreiras de estudantes dc
mdsica, que desenvolvo no Instituto Villa-Lobos da UNIRIO.
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mover-se numa rede social em cujo horizonte existem capoeira, boi,
samba, fort& maracatu, jongo, ciranda e contatos diretos, muito valori-
zados, com "mestres" da cultura popular.

Uma arqueologia da cultura brasileira

Um tray] caracteristico da cena contemporanea e o investimento ar-
queolOgico na busca dos precursores e dos veios onde se escondem tra-
diceies. Ai estao incluidas as "descobertas" de artistas populares, isto e, a
incorporagao nos circuitos universitirio e alternativo de mtisicos, danca-
rinos, artesaos e poetas cujas carreiras se desenvolviam em cidades do
interior, nas feiras, festas da zona rural etc., pois ha homologia entre a
busca retrospectiva dos antepassados e a escavacao das raizes.

Dentre os folcloristas, Mario de Andrade é a referencia mais impor-
tante em materia de estudo etnogrAfico da cultura popular. 0 trajeto de
sua viagem (1928/29) e o da Missdo de Pesquisas FolclOricas que ele
concebeu e organizou (1938) tem sido refeitos por pesquisadores e produ-
tores culturais. 22 Mtisicos populares falecidos, como Jackson do Pandeiro e
Jacinto Silva," recebem tributos dos colegas mais jovens e tem sua obra
por eles reinterpretada. Outros, cujas carreiras se desenrolavam a margem
do mercado, sao produzidos em disco e espetâculos, no Rio de Janeiro e
em sao Paulo (sao exemplos a cantora de ciranda pernambucana Lia de
Itamarath e a violeira Helena Meireles, do Pantanal Mato-Grossense).

Que novidade ha nisso? Ze Keti, Joao do Vale, Nelson Sargento,
Clementina de Jesus, todos ganharam notoriedade entre as plateias

Os cantos que recolheu ja foram interpretados por urn ou outro mUsico da MPB.
Mas a atuacão simultinea de A Barca, Antonio Ndbrega e outros retirando do silen-
cio dos arquivos os repertOrios documentados por Mario e a Missão e algo que nao
se via anteriormente. Uma equipe da TV Cultura de Sao Paulo refez o percurso da
Misslo de Pesquisas FolclOricas para urn filme (Jornal do Brasil, 26/02/1998, Ca-
demo B). 0 etnomusicOlogo Carlos Sandroni desenvolve urn projeto de pesquisa que
revisita localidades e reestuda tradiyies focalizadas por Mario ha mais de meio seculo.
V. Carlos Sandroni, "Notas sobre Mario de Andrade e a Missio de Pesquisas FolclOri-
cas de 1938", Revista do Patrirnanio, 28. Rio de Janeiro: IPHAN, 1999, p. 60-73.

23 O primeiro desenvolveu carreira bem-sucedida no Rio de Janeiro, nos anos 1950; o
segundo, alagoano, permaneceu no Nordeste, onde gravou diversos discos desde
1959 e morreu desconhecido do pUblico "national' no inicio de 2001.
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intelectualizadas, nos primeiros anos da ditadura militar. Se repararmos o
mamero de sambistas dessa lista, concluiremos que o samba estava em
foco nos anos 1960. E verdade que Joan do Vale e Clementina de Jesus
abriam urn pouco o leque de generos, trazendo baiOes, xotes, pontos de
jongo e de umbanda. 0 desejo de conhecer os mUsicos e mUsicas espa-
lhados pelo Brasil nessa epoca e atestado pela prOpria ampliacao de so-
noridades da nascente MPB. Ha outras coisas alem de samba no show
Opinigo, na miisica de Edu Lobo, nos afro-sambas de Baden e Vinicius,
na trilha sonora de Sergio Ricardo para Deus e o diabo na terra do sol
(de Glauber Rocha). Ainda assim, houve especialmente uma redescoberta
do "samba do morro", resultado da conjugacio de tres fatores: tangencias
entre samba e bossa-nova, proximidade geogralica dos sambistas (mora-
dores do Rio de Janeiro), grau de familiaridade que ester ja tinham com o
mundo professional da mUsica popular. Pois o interesse dos artistas e
intelectuais pelas artes do povo era satisfeito, geralmente, no Rio de Ja-
neiro, em locais de encontro como o restaurante Zicartola, ou pot meio
de conhecedores da cultura popular de outras regieies.' Nao havia a nc-
cessidade imperiosa da viagem para vet e experimentar in situ.

0 movimento recente de redescoberta investe num espectro mais am-
plo de generos e sonoridades. Embora a idealizacao das raizes e da tradi-
(do autentica possa ainda sec projetada sobre alguns tipos de samba, tan-
to quanto ha 30 anos, ela dirige-se para objetos que nao foram — ou fo-
ram menos — explorados pela indUstria cultural. Dal o renascimento do
interesse pelo folclore nordestino de origem rural, jongo, bumba-meu-
boi e assim por diante.

Sob outro aspecto, as descobertas de artistas e repertórios musicals
populaces dos anos 1960 nab tinham conotaceies arqueolOgicas. Eles sim-
bolizavam o papel do povo brasileiro numa transformacao iminente da
sociedade, mirando, portanto, o futuro. "0 dia que vita", motivo cantado
obsessivamente na cancao engajada (conforme analisou Walnice N.

24 Em suas memarias da epoca da bossa-nova, Nelson Matta evoca as reuniOes de
amigos, praticamente todos envolvidos com o novo "genera" musical, a bossa-
nova. Destaca a presenca inselita de Aloysio Magalhies, que cantava desafios nor-
destinos. V Noites tropicais. Solos, improvisos e memOrias musicals. Rio de Janei-
ro: Objetiva, 2000.
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Galvio)," e a expressio das esperancas depositadas no futuro. Nao ha a
mesma disposicao prospectiva, agora, e a preocupacio corn precursores
sugere, diferentemente, o desejo de reatar urn do corn o passado pot
meio da celebracio festiva dos ancestrais.

Combinacão entre pesquisa e atividade artistica

Viagens e contatos diretos corn "mestres" da cultura popular sic) modos
de aproximaclo valorizados entre os entusiastas do folclore, valendo pra-
ticamente como ritos de iniciacio, senio como atestados de urn conheci-
mento valid°, obtido de fontes legitimas. A pesquisa de campo — que
requer um deslocamento geografico-cultural, permite a interacão direta
corn os herdeiros das tradicOes e resulta ern uma experiencia emotional
intensa — figura como urn modelo ideal de abordagem do objeto "cultura
popular", mas naio tern como objetivo a produclo de trabalhos cientifi-
cos. 0 conhecimento de primeira mao e pre-requisito para a criacao de
grupos de danca, musica ou teatro, numa combinacão entre pesquisa
etnografica (nit) necessariamente nos moldes preconizados no meio aca-
dernico) e atividade artistica que nit) deixa de recordar Mario de Andrade
(e suas matiplas faces, de folclorista, poeta, musicOlogo etc.).

Quanto a isso, tambem pode-se indagar o que ha de novo. No show
por exemplo, ha urn trecho memoravel ern que Joao do Vale

explica o que sic) "excelencias", enquanto Nara entoa urn canto de ritual
filnebre da populacão rural do Nordeste. Mas logo percebe-se, pela fala
ern primeiro piano de Joao do Vale (o volume do canto decresce ate
tornar-se fundo musical), que a explicayäo era urn pretexto para falar de
indices de mortalidade nas regieies pobres:

[Nara cantando] — Diz urn A Ave Maria / Diz urn B brandosa e
bela /Diz urn C cofrinho de graca / E urn D divina estrela / Espe-
ranca nossa... (etc.)
[Joao do Vale] — Isso e uma excelencia corn as letras do alfabeto.
Excelencia e uma mUsica que se canta ern velario. Morte? Morte é

25 Walnice Nogueira Galvao, "MPB: uma anilise ideolegica", in: Saco de gatos. Ensaios
crfticos. 2.ed. sao Paulo: Duas Cidades, 1976, p. 93-119.
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coisa de todo dia. Mesmo viajando de caminhao, de longe quando
via luz lampiao acesa numa casa de madrugada, podia contar: era
veldrio. De longe se ouvia a cantoria...
[Nara cantandol — Diz um me Mae dos mortais / Diz urn ne nu-
vem do brilho / Diz urn 0 Orai por nos / E urn P por nossos
filhos (transcrito do disco show Opinrid.

A excelencia tinha urn duplo interesse: alem de sua beleza exotica para
os ouvidos urbanos, era uma alusão imediata a velerios da populacao
pobre, eles mesmos evocativos da morte "que e coisa de todo dia" para
os desamparados. Deslocamento e recontextualizacio semelhantes ocor-
riam na canclo Carcara acrescida da declamacão das estatisticas da mi-
gracdo de nordestinos, num crescendo dramatics "Ern 1950 havia dois
milhOes de nordestinos vivendo fora de seus estados natais. 10% da po-
pulacdo do Ceara. emigrou; 13% do Piaui; mais de 15% da Bahia". Os
dados censitirios enxertados no canto transformaram o pUssar° numa
alegoria.

A ideia de folclore nao era estranha aos responsAveis pelo Opiniio.
Veja-se o que dizem seus autores no prefUcio do livro que divulgou o
texto na Integra, ern 1965:

0 texto definitivo aproveita a construcao das frases, as expressdes,
o jeito deles [de Nara Leib, Joao do Vale e Ze Ketit Tudo era Brava-
do, depois era escrito. Depois fomos arras de Cartola, Heitor dos
Prazeres, o pai de Cartola, Dona Zica, Sergio Cabral, Elton
Medeiros para reunir os versos de Partido Alto. Cavalcanti Proen-
ca ajudou a achar os desafios mais celebtes do Cego Aderaldo."

Pesquisa e (re)criacdo tambem aliaram-se na epoca, porem o contexto
intelectual era bastante distinto. A pesquisa de campo de natureza
etnografica, hoje considerada instrumento imprescindivel para a produ-
cio de conhecimento sobre a cultura brasileira, e adotada com naturali-
dade por estudiosos de mUsica popular, era uma pritica restrita aos pou-
cos etnOlogos que trabalhavam corn populacOes indigenas, antropOlogos
que investigavam as religiOes afro-brasileiras, e folcloristas. A Sociologia

26 Citado por Maria Helena Kiihner e Helena Rocha, Para ter Opiniäo. Rio de Janeiro:
Relume Dumard, 2001, p. 41. V. tambem Marcos Napolitano, 2001.
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ocupava urn lugar proeminente no campo das ciencias sociais, enquanto
antropOlogos e folcloristas tratavam de temas considerados secundirios
na discussao dos rumos da sociedade nacional. 0 Folclore perdia o pas-
so, no terreno das ciencias, e passava a configurar urn tipo de pesquisa
limitada ao inventirio de curiosidades insignificantes. Nesse contexto,
nap cabia destacar, num show musical no Rio de Janeiro, que a inclusao
de excelencias e desafios resultava do conhecimento direto dos ritos e
formal de expressao tradicionais.

Ja que se fala da combinacao entre pesquisa e atividade artistica, deve-
se mencionar a aula-espetalculo, um modelo de apresentagao publica que
vem sendo adotado corn certa frecitiencia. Nela, ntimeros de mtisica e de
danca entremeiam explicacOes sobre a cultura popular, conferindo
performance carater artistic° e diditico-etnogrifico. CDs e espetalculos
convencionais tambern encontram atalhos para veicular informaceles ou
ensinamentos, nos livretos corn fartura de textos e imagens, na curta (ra-
se explicative que introduz um fonograma, nos programas impressos,
nos elementos de cenografia."

Ora, intengOes didaticas e proselitismo sao tracos que compromerem
a condicao propriamente artistica de um produto ou espetâculo, nos ter-
mos da ideologia modernista da arte autemoma. Nao admira que essas
tenham sido criticas dirigidas a arte engajada dos anos 1960, no Brasil. A
alianca contemporanea entre arte e pesquisa etnogrifica, que desemboca
na aula-espeticulo, torna necessario considerar a hipOtese de retomada
de uma inclinacao menos radicalmente nao-pragmatica da arte. Afirma-
se, de fato, corn certa freqiiencia, a necessidade de atuar na esfera da
cultura em prol de causas sociais e politicas. Essa politizacao das emprei-
tadas artisticas e tributaxia tanto da critica a desigualdade social e a cultu-
ra de massas quanto dos debates mais recentes acerca da diversidade cul-
tural e da globalizacao. 0 ideal da revolugao como processo de transfor-
macao social capaz de instaurar uma ordem social justa praticamente dei-
xou de ter adeptos, na esquerda. Temas como biodiversidade, rap, etnia,

27 Uma fala de Jackson do Pandeiro seguida de excerto curtissimo de sax - misturando
deliberadamente coco e jazz - abre a primeira faixa do CD Fome di dor de cabeca, do
grupo Cascabulho. No espeticulo Folguedos de Natal na Rotunda, encenado em de-
zembro de 2000 no Centro Cultural do Banco do Brasil, faixas de pano penduradas nos
balcOes traziam os textos de canticos folclOricos natalinos de varios locais do Brasil.
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genero e direitos cultura is tambem adentraram o terreno da politica, nas
Ultimas decadas.

As menceres recorrentes a resisténcia a homogeneizacao cultural fa-
zem pensar que alguns espeticulos configuram "rituais civicos" seme-
lhantes aos da cultura de protesto dos anos 1960. Neles, celebra-se agora
a diversidade cultural, comprovada por tipos de mUsica raramente ouvi-
dos nas capitais do Sudeste e que passam a representar a "mUsica brasi-
leira" imune aos males do mercado. 0 nacionalismo tambem foi
reconfigurado, apesar dos apelos a "nossa cara, nossa brasilidade" (v.
encarte do CD Guarnece, do grupo Mundareu). 0 "nacional por subtra-
cab" nao e mais hegememico nas concepciaes de intelectuais e artistas de
esquerda. 28 A remocao da camada importada deixou de ser um axiorna
no moment() em que muitos artistas preconizam as fusoes e a atualizacao
estetica e tecnolOgica scm prejuizo dos vinculos corn a tradicao. Isso sem
falar no fato de que ja se assistiu a um ciclo de reacees ao "patrulhamento
ideolegico" — expressao que sintetizava a critica pautada por criterios
politico-ideolOgicos.

De qualquer forma, espeticulos e CDs transmitem mensagens, que-
tern ser mais que entretenimento. 0 selo CPC-Umcs, por exemplo, tern
como lema "Fazendo a mUsica que o Brasil merece": a frase alude a baixa
qualidade da producao que as grandes gravadoras despejam no mercado
brasileiro. Urn dos titulos de seu catalogo e o CD Turista aprendiz, do
grupo paulistano A Barca, que interpreta um born nUmero de cantigas
recolhidas pot Mario de Andrade e pela Missao de Pesquisas FolclOricas
de 1938. Os integrantes do grupo s'do "mUsicos e pesquisadores" que
fazem shows e aulas-espeticulos. 0 livreto que acompanha o CD, como
convem a um disco de miter etnografico, traz verbetes sobre os generos
musicais interpretados, uma lista de fontes e o relato da viagem de pes-
quisa musical ilustrada por uma foto do grupo literalmente "no estrada".
Usam-se, pois, procedimentos retOricos constitutivos daquilo que o his-
toriador James Clifford chamou autoridade etnografica "experiencial"?

2 " A expressao e de It Schwarcz, Que horas slo? Ensaios. sao Paulo: Companhia das
Letras, 1989, p. 30.

29 A autoridade experiencial, segundo James Clifford, constituLse por meio de uma
escrita etnogrifica que enfatiza o fato de o antropOlogo ter "estado 	 observando
e participando, bem coma sua capacidade de empatia corn os informantes. V. Clifford,
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A Barca conheceu e tocou corn alguns grupos de carimb6 do Path,
como os Brasas Vivas, de Terra Alta, Novo Zimba e Canarinho,
de Maracana [...] Corn o grupo de carimb6 de Santarem Novo, os
Quentes da Madrugada, aprendemos as toadas Terra do carangue-
jo, de Tice>, e Arue, arui, que posteriormente encontramos em
outras versOes (trecho de "Apontamentos de viagem", do CD Tu-

rista aprendiz)

Entre os membros do grupo e os milsicos espalhados pelo Brasil, fir-
ma-se uma relacao unindo aprendizes e mestres que tocam juntos. Fotos,
repertOrios e textos aproximam as duas viagens, os mnsicos d'A Barca e
os que o grupo conheceu em suas andancas. Somadas as reproducOes de
desenhos oitocentistas retratando "tipos" brasileiros, incluidas na pagina
central do livreto, estabelecem a continuidade espaco-temporal que liga
todos como membros da comunidade brasileira.

Os discursos dos entusiastas do folclore tem girado em torno da di-
versidade e originalidade das culturas populares, ignoradas pela indastria
cultural e ameacadas pela voragem contemporanea da globalizacao. Alem
disso, enfatizam as parcerias como modo de relacionamento entre artis-
tas dos grandes centros e seus colegas espalhados pelo Brasil, mestres
das tradiceies a margem do mercado.

Parcerias

As pesquisas nos livros, discos e videos fazem-se acompanhar da bus-
ca por relacOes diretas corn os "mestres" das tradicOes populares, que
sac) convidados Para ministrar cursor e oficinas no circuito cultural alter-
nativo, pan atuar ern CDs e apresentar-se em shows nas capitais do pals.
Alguns desses empreendimentos tem cunho arqueolOgico (no sentido
explicado nas piginas anteriores), pois pretendem revelar ao pUblico das
grandes cidades artistas cujas carreiras estavam restritas a circuitos locais
ou regionais e dar pleno reconhecimento aos "anOnimos" produtores
das virias formas de expressao cultural popular. As relacOes que se esta-

J. "Sobre a autoridade etnogrifica", in A experiencia etnografica: antropologia e
literatura no seculo .10C. Rio de Janeiro: UFRJ, 1998 (org. Jose Reginaldo Gonsalves),
p. 17-62.
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belecem entio entre artistas, agentes de producio cultural e pesquisado-
res Mao-académicos abrangem nualriplas atividades que podem envolver
pratica musical, acio social e educativa.

A presenca de mestres da cultura popular, coin seus corpos e vozes,
nos palcos ou nos CDs, e penhor da autenticidade que se deseja imprimir
a representacio artistica das tradiciies. Esse e urn terra desgastado pelos
debates que se sucederam desde as tentativas modernistas de incorporar
a mUsica folclOrica na composicao erudita. Entretanto, continua moti-
vando criticas e acusaeOes, trocadas ocasionalmente entre os pa:Trios
atores socials envolvidos, ja que ha muitas maneiras de se aproximar dos
"mestres" da cultura popular: pode-se produzir CDs de carat
etnografico, documental, evitando intervencees de monta no processo
de gravacao e mixagem; pode-se mesclar deliberadamente repertarios
tradicionais e modernos; pode-se ainda intervir de diversas formas por
meio dos arranjos e da interpretacào. Puristas defensores das versOes "au-
tenticas" e modernizadores de \Tinos calibres enfrentarn-se, tradicional-
mente, na avaliacão etica e estótica dessas alternatives.

Nesse velho debate, contudo, perdeu prestigio a preocupacäo de "de-
var" a mUsica popular traditional, transfigurd-la por meio da tecnica, fa-
zendo entao mirsica artistica e nacional — a maneira do sonho
modernizador de Mario de Andrade. Em lugar disso, prefere-se a conta-
minacdo pelo folclore, possibilitada polo conhecimento de primeira mao,
durante viagens ou oficinas. Aproximacnes fortuitas e episOdicas tam-
bem sao menos valorizadas do que os contatos diretos regulates e dura-
douros. 0 ideal e selar verdadeiras parcerias corn os artistas populates,
isto 6, trabalhos conjuntos que resultam de uma colaboracio esponuinea
entre pares.

Lembremos, por urn instante, que um dos encantos do show Opintho
exam os testemunhos dos artistas que representavam a si mcsmos: Joao
do Vale, o migrante nordestino, Ze Ken, o menino do morro, trabalha-
dor c sambista, Nara Ledo, a moca burguesa. Juntos, personificavam a
viabilidade das parcerias artisticas, clas mesmas representacab metonimica
da alianca entre classes sociais?"

" V. Leslie H. Damasceno, Espaco cultural e convencães teatrais na obra de Oduvaldo
Vianna Filbo. Campinas: Editora da Unicamp, 1994.
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As parcerias com mUsicos "do povo" — entendidas no sentido mais
restrito de criaclo musical conjunta, por mais de urn autor — constitufam
urn impasse nos tempos da bossa-nova nacionalista e foram alvejadas
pelos criticos. Segundo Jose Ramos Tinhorio, os artistas de classe media
eram jovens formados em urn ambiente musical americanizado, cujos
meios de expressao estavam distantes do gosto popular. Conta o historia-
dor que, em 1961, Carlos Lyra e Nelson Lins e Barros levaram ao aparta-
mento dos dois, em Copacabana, os sambistas Cartola, Nelson Cavaquinho
e Ze Keti. Mas

os acordes compactos a base de dissonancias do viola() bossa nova
nao casavam corn a baixaria do viola() de Cartola, e rnuito menos
corn a quase percussao do de Nelson Cavaquinho, que beliscava as
cordas de seu instrumento numa acentuaclo ritmica das temicas
absolutamente pessoal."

Como as diferencas musicais cram insuperaveis, restou aos naciona-
listas tomar o povo como tema de suas composicees, como Sergio Ricardo,
em Zelio, ou Tom Jobim e Vinicius de Moraes, em 0 morro nab tern
vez. As parcerias eram inviaveis porque os mnsicos de classe media insis-
tiam em impor seus padrOes aos parceiros, reproduzindo o fenOmeno da
dominaclo cultural.

Essa avaliacio caracteriza, antes de mais nada, uma historiografia que
reproduz os debates internos ao campo da mUsica. Marcos Napolitano,
em outro registro, evita julgar as tentativas de aproximar-se do povo pe-
los compositores engajados ou nacionalistas:

A questao, obviamente, e mais complexa do que simplesmente
definir esta atitude dos compositores como paternalista ou
populista, como afirma Jose Ramos Tinhorio. 0 que estava ern
jogo era a necessidade de buscar novos materiais para a bossa nova,
nao tanto "tocar junto" corn os compositores populares.32

' I Jose R. Tinhorio, Histaria social da mUsica popular brasileira. Lisboa: Caminho,
1990, p. 251.

32 M. Napolitano, op. cit., p. 39.
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Sua andlise motiva duas observacOes que dizem respeito a atualidadc.
Em primeiro lugar, a posicao de porta-vozes esclarecidos do povo nao
cogitada, contemporaneamente, pelos entusiastas do folclore. Em segun-
do, pode-se afirmar que uma das coisas que estao em jogo, hoje, alem da
busca de novos materiais para a nuisica popular, e precisamente "tocar
junto".

Percebe-se que algo do ideal das etnografias ditas pOs-modernas pe-
netra no tema das parcerias: o artista que aprende corn seus pares do
povo e que se inspira no folclore quer ser uma das pecan de urn vasto
mosaico musical. A etnografia pOs-moderna 6, no final das contas, poe-
sia e performance. Assim sendo, a prosa escrita no estilo academic° pode
nao ter as qualidades desejadas de evocacao. Mais do que a voz privile-
giada de urn "cancionista", trovador ou narrador, o artista quer ser mem-
bro de uma trupe que privilegia as formas coletivas de expressao.33

Ao mesmo tempo, o etnografo pOs-moderno estaria supostamente
livre dos dilemas morais e cientificos do antropOlogo, a quem é conferida
a prerrogativa de falar sobre os nativos, traduzir suas vozes. Poise preci-
samente tal prerrogativa que ele recusa, recusando-se a produzir uma
"representacio" de outras vidas e culturas. A ideia de etnografias pas-
modernas ja foi suficientemente criticada por antropOlogos, corn ran°.
Talvez scu destino seja frutificar em areas que nao estaii submetidas aos
modelos academicos de producao de saber.

Os mUsicos das novas geracOes nab sat) alheios ao problema do esta-
belecimento de relaceies menos assimetricas corn os artistas populates,
problema que rende controversias no interior dos grupos teatrais e musi-
cais. Trata-se de urn tema amplo, corn muitas facetas e implicaceics na

33 V., por exemplo, a defesa de Stephen Tyler das etnografias pOs-modernas, em "Post-
modern ethnography", in Ken Gelder and Sarah Thornton (Ed.). The subcultures
reader. London: Routledge, 1997, p. 256: "Because its meaning is not in it but in an
understanding, of which it is only a consumed fragment, it is no longer cursed with
the task of representation. The key word in understanding this difference is 'evoke',
for if discourse can be said to 'evoke', then it need not represent what it evokes,
though it may be means to a representation. Since evocation is nonrepresentational,
it is not to be understood as a sign function, for it is not a 'symbol of', nor does it
`symbolize' what it evokes... It is not a presence that calls into being something that
was absent; it is a coming to be of what was neither there present nor absent, for we
are not to understand 'evocation' as linking two differences in time and place, as
something that evokes and something else evoked."
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area juridica (protecOo de direitos autorais), na etica da pesquisa de cam-
po, na politica cultural, na estetica. Surgem tambem, nos ültimos anos,
desdobramentos importantes corn a instituicalo do registro do "patrimOnio
imaterial", instrumento legal que pretende proteger os saberes, formas
de expressio, festas e oficios da tradicao popular.'

Folclore, lugar de festa e brincadeira

Urn tray) marcante da redescoberta do folclore e a tentativa de apre-
ensào do espfrito da festa popular, evidenciada na atracio pelos chama-
dos folguedos 35 e no desejo de instilar sua qualidade em espeticulos e
mesmo em CDs. Mas nao se pense que tal espirito é contraditOrio corn a
aula-esperkulo, pois esta pode culminar num mimero musical animado e
festivo que contagia a plateia e a faz dancar e cantar. As apresentacôes de
grupos artisticos ligados ao cultivo do folclore terminam numa roda ale-
gre em que todos se clio as mOos. Isso ocorre mesmo ern teatros ou
auditOrios corn palco destinado justamente a separar artistas e especta-
dores. Os primeiros descem do palco, forma-se a roda e continua-se a
dancar, por tempo indeterminado.

Corn a abolicio das diferencas entre palco e platêia, instala-se um ambi-
ente festivo efemero que, tal qual a communitas ritual descrita pelo antro-
p6logo Victor Turner, enfatiza a homogeneidade e uniio (mOlos dadas e
canto em unissono sOo elementos cruciais)." A condicao de espetOculo

m 0 Decreto 3.551, de 04/08/2000, divide em quatro categorias bisicas o patrimOnio
cultural de natureza imaterial: 1) saberes e modos de fazer; 2) festas e celebrayies; 3)
formas de express -ao literaxias, musicals, plisticas, cenicas ou 16clicas; 4) lugares de
concentracao de prâticas culturais coletivas.

35 0 termo foi adotado pelo folclorista Edison Carneiro, que o preferia a outros, usa-
dos por seus colegas, como "autos" e "dancas dramaticas". Carneiro considerava a
palavra folguedo mais generica e mais prdxima do discurso popular, no qual sac)
constantes as mencOes a "folia" e a "brincadeira". V. Edison Carneiro, Folguedos
tradicionais. Rio de Janeiro: Funarte, 1982.

termo communitas, adotado por Turner, designa determinadas propriedades da
Ease liminar dos ritos de passagem, encontradas tambem em grupos e pessoas em
posicio liminar (intersticial) na sociedade. V. Victor Turner, 0 processo ritual. Estru-
tura e antiestrutura. Petr6polis: Vozes, 1974.

MUSICA FOLCLORICA E MOVIMENTOS CULTURAIS

1 09



profissional e apagada em beneficio da identificacalo entre todos os partici-
pantes, que entram numa comunhao fugaz de cultores das tradicets.

As vezes, explicita-se o propesito de opor resistencia moral a falencia
de valores no mundo comemporaneo, apelando as emoc -Oes comparti-
lhadas c ao poder da festa." Comunicar-se por meio da danca e do canto,
intensificando as experiencias emocionais, parecc set tao valorizado
quanto foi, no inicio dos anos 1960, suscitar a tomada de consciencia e
a percepcao objetiva da realidade. Não se trata de opor um momento
"intelectualista" ao presence "festivoTtracionalista", mas de apontar ten-
dencias. Basta lembrar que o movimento hippie e a contracultura, ainda
nos anos 1960, tiveram impacto sobre a producao cultural, desencadean-
do criticas a seriedade excessiva dos artistas da esquerda tradicional. As
tentativas de reabilitar a confianca nas dimenseies emocional e sensual da
experiencia humana foram chamadas, sintomaticamente, de "festivas"
pelos setores mais circunspectos da intelectualidade.38

A apreensao do espirito da festa engloba o desejo de migrar, para o
universo profissional dos espetatulos, o estilo agregador dos folguedos
ou brincadeiras." Assinala-se como urn valor positivo o faro de criancas
e idosos participarem das festal populates, em ambiences comunitarios
inclusivos. Trata-se de dual categorias etirias para as quail cada yea mais
ha produtos especificos, na indUstria cultural e do lazer. A preferencia
pelas formas teatrais e circenses guarda coerencia corn esse desejo de
incorporacao do espirito da festa popular. Sao formas de expressao corn-

' V. , pot- exemplo, o seguinte trecho extraido do programa do espetaculo Folguedos
de Natal na Rotunda, patrocinado pelo Centro Cultural Banco do Brasil, corn a Cia.
Itabirana de Teatro dirigida pot Andre Paes Lame, direct) musical de Cirlei de
Hollanda: "Apesar de todo apelo comercial impost() pelo mundo no final do milenio,
ainda persistem afetividade e emocfio no ar, votos de felicidade, de alegria e de paz
[...]. Aproveitamos entao a epoca e a ocasiao nos, miasicos, cantores, atones, diretores,
produtores, cendgrafos, iluminadores, figurinistas, banqueiros, dancarinos, escrito-
res, artesaos, graficos, enfim, artistas, brasileiros, para transformar nossas atividades
em festa conjunta, em divertimento, em folic, em folguedo baseados em nossas tra-
dicOes natalinas, brasileiras.

38 V. Hollanda, op. cit.

Antonio NObrega e a sintese do "brincante" — termo oriundo da fala popular em
alguns locals do Nordeste, que de populatizou entre as plateias do Rio de Janeiro e
de sa() Paulo corn o espetaculo homAnimo — na versatilidade, na pesquisa que funda-
menta os espetaculos, no contato direto corn os mestres populates.
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plexas que exigem participacao coletiva e polivalencia artistica. Na mes-
ma linha, fazem-se experiencias corn as formas dos cortejos e esperatu-
los a ceu aberto, a exemplo dos maracatus, rodas de capoeira etc.

Certamente a comunhao festiva nab e exclusiva dos amantes de mUsi-
ca folclOrica e pode ser experimentada em outros circulos sociais e cultu-
rais, como nos blocos de rua por ocasiao do carnaval, em alguns concer-
tos de rock (provavelmente restrita a plateia), nos rituais das "novas reli-
giees", como o Santo Daime — que, alias, atrai adeptos nos meios estu-
dantil e intelectual. Mas nos espeticulos de que falo e notivel que os
artistas se despojem momentaneamente do principal atributo que os dis-
tingue — atuar enquanto outros observam. Tal indiferenciacao corres-
ponde a uma dada representacao da festa popular, que abstrai e generali-
za alguns aspectos da realidade. Pois se e verdade que as festal e folguedos
tradicionais mobilizam comunidades e solicitam em alto grau a participa-
cao do priblico, tambem e verdade que muitos se realizam em conformi-
dade corn normas tradicionais de divisao do trabalho, segundo as guars
somente homens tocam os instrumentos musicals, ou somente os ho-
mens atuam. 0 que se acentua, pois, tomando os folguedos como mode-
lo social e estetico, e o modo de relacionamento caracteristico da
communitas. Nao e sem interesse lembrar a homologia entre esta e as
posiceies estruturalmente inferiores, constatada por Turner. Uma vez que
"condicOes liminares' e `inferiores' estao freqiientemente associadas aos
poderes rituais e a comunidade inteira considerada como indiferenciada",
é natural que caiba a cultura popular simbolizar a totalidade brasileira.'

***

Em nossos dias, o contato corn a cultura popular parece promover,
antes de tudo, o contagio que transborda no canto e danca coletivos. 0
conterido emocional, contudo, nao e o mesmo daquele desencadeado
por canceies como Carcari, ou Ze cla Silva e urn homem livre (gravada
em 0 povo canta), nas quail a revolta faz a voz do cantor elevar-se ate o
grito. 0 esclarecimento e a capacidade de submeter a critica os veus ideo-
leigicos que se antepeiem a realidade objetiva nao recebem mais a enfase

40 Turner, op. cit., p. 123.
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que tiveram no momento da cancao engajada. Nem mesmo a cancao
parece oferecer, hoje, uma forma privilegiada de expressao, pois a ela
vem juntas-se os canticos de cortejos tradicionais e a movimentacao co-
lorida das personagens dos folguedos.

Essas diferencas estao ligadas a deslocamentos nas imagens do povo.
De forma condizente corn a atitude vanguardista dos anos 1960, o "povo"
aparecia como entidade que necessitava de esclarecimento para assumir
seu papel de protagonista na afirmadao da cultura nacional c na transfor-
macao da sociedade. As investidas dos mrisicos urbanos no universo das
tradicäes populates lancavam luz sobre express nes musicais que pode-
riam simbolizar o estado de privaeao do povo, mas ao mesmo tempo seu
animo para a luta. As produciies recentes, pot sua vez, celebram a abun-
dancia cultural, a diversidade de sons, gestos e crencas religiosas, o ethos

festivo e a permanencia das tradicOes.
Perdeu forca, pois, a atitude vanguardista do artista "culto" que trans-

forma cm j6ia a pedra rUstica do folclore, ou que filtra, da cultura popu-
lar, suas expresseies relevantes para urn projeto estetico e politico dc to-
mada de consciencia. A fixacao modernista na inovacao antecipadora do
futuro nao tern o mesmo prestigio nos meios artisticos. Assim como ja
nao e imperativa a invencao, os vinculos corn a tradiedo tambem nao
pesam mais sobre os ombros. Talvez o futuro tenha perdido "o apelo de
um horizonte aberto que podemos modelar e escolher em cada presen-
te", num momento em que aspectos da modernidade, da tradicao e do
presente imediato coexistem como "variaeaes" possiveis.'

Por outro lado, o mUsico popular torna-se turista aprendiz, nao para
escrever monografias e preparar antologias, mas para experimentar corn
"des", os artistas populaces, diversos modos de cantar e brincar. Con-
quistam-se assim conhecimentos c qualidades que nao sao passiveis
racionalizadajo no discurso cientifico. Resumo a ideia dizendo que se tra-
ta de buscar uma contaminacao emocional intensa corn a cultura popu-
lar. Revisitacao arqueolOgica de precursores, perda do prestigio da atitu-
de vanguardista e busca de outros modos de expressao alem da cancao e
da mUsica instrumental podem evocar, senao axes pOs-modernos, polo

As expressaes sdo de Hans Ulrich Gumbrecht, Modernizaclo dos sentidos. Sao Pau-
lo: Editora 34, 1998, p. 22.
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menos novidades no modo de relacionar-se coin a miisica folclOrica e
nas representaceies do povo. Mas as continuidades corn movimentos cul-
turais anteriores tambem sic) notheis. Pox isso, cabe dizer, parodiando o
velho manifesto do CPC — e a lembranca pode despertar mais descrenca
do que simpatia — que o novo ainda e o povo, ainda que o novo nio tenha
a mesma urgencia e o povo ni) seja imaginado da mesma forma.
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