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M"CSICA BRASILEIRA 

Ate ha pouca a InUsica artistica brasileit:!..
 
viveu divorciada da nossa entidade racial. 1880
 
liDhA mesmo que suceder. A naQio brasileira e
 
anterior 8. noS88. ra~. A propria musica popular
 
da Monarquia nao apresenta uma fusao satisfato

ria. Os elementos que a vinham formando se lem

bravam das bandas de alem~ muito puros ainda.
 
Eram portugueses e africanos. Inda nao eram
 
brasileiros nao. Si numa ou noutra Pe4;a folclo

rica dOB meados do seculo pass,do ja se delineiam
 
OB caracteres da. mUsica brasileira, emesmo so com
 
OB derradeiros tempos do Imperio que eles princi

piam abundando. Era fatal: Os artistas duma
 
rac;a illdecisa se tornaram indeci80s que nem ela.
 

o que importa e saber si a obra desses artistas
 
deve de ser contada como valor nacional. Acho
 
incontestavel que sim. Esta verifica~ao ate pa

rece ociosa mas pro mei,o moderno brasileiro sei
 
que nio e.
 

N6s, modernos, manifjl@tamos doie~itos 
'randes : bastante ignorancia e leviandade sistema

tisada. It comum entre nOs a rasteiraderrubandO 
da jangada nacional nao so as obras e autores pas
sados como ate os que atualmente empregam ate
matica brasileira numa orquestra europca ou no 
quarteto de cordas. Nlio ebrasileiro se fala. . 

11:. que o~ modernos, ciosos da curiosidade ex
terior de muit6s dos documentos populares nossos, 
confundem 0 deatino dessa CQisa sCria que e a ~ 
Musica Brasileira com 0 prazer deles, coisa dile- ._ . ' I» 

bmte, tndlViiIualista • sem importancia nacional :;?"" r 
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~."'c" /'" • .,•."".,;t:" --~;' .:, ~,;" n~nhuma. ~~m deveras el~~~o.Jmlsilei• 
~., •. J"" nsmo que & goIP~s d • . C ap~
-.;' / ... ~ f';! ~ mente defensora d.Q....Pat1'!!D~..J1_1(L~.a~)Ona~1_na?Ju,a_ ., .':~.~:':.~ § ~, expressao natural e neceasan& dWlla na<t!Qnahd~'. J~~I nao em vez e 0 exotismor 0 jamais eseutado em ...".':,' ";:','1'..... 

". mwdca artistica, sensacOes fortes, vatapa, jaeare, ~ 
:':"; "i.,I vitoria-regia. ' 

Mas um elemento importante coincide eom ea
sa fa1lificaCao da entidade brasileira: opiniao de :' ""j A 
europeu. 0 diletantismo que pede mt1sica 80 nos
8& est! fortifieado pelo que ~ bem DOSSO e consegue 
o aplauso estrangeiro. Ora por mais respeitoso "."
que a gente seja da critica europeia carece verifi::1 
car duma vez por todas queto' sucesso na Europa 1/ 

..
• 'l IDio tem importancia nenhuma pd. Musica Brasi.1 leirQ Alias a expansio do internacionalisado 

Carro's Gomes e a perrnanencia alem-mar dele pro.. I .. '~ va que a Europa obedece agenialidade e a cultua. 
~~ Mas no caso de Vila-Lobos por exemplo efsci! .. J enxergar 0 coeficiente guassu com que 0 exotismo 

' concorreu pro sucesso atual do artists. H. Prul~~ \ nieres confessou isso francamente. Ninguem nao I ~ 
J imagine que eston diminuindo 0 valor de Vila-Lo
~ bos nao. Pelo contrario: quero aumenta-Io. 

Mesmo antes da IJSeudo-mUaica indigena de agora 
Vila-Lobos era urn grande compositor. A gran
deza dele, a nao fler pra uns poucos sobretudo Artur 
Rubinstein e Vera Janacopulos, passava desper
cebida. Mas bastou que fizesse urna obra extrava
gando bem do continuado pra conseguir 0 aplauso. 

I' 
Ora por causa do sucesso dos Oito Batutas ou

Ido choro de Romeu Silva, por causa do sucesso ar
\ tistico mais individual que nacional de Vila-Lobos, 
so e brasileira a obra que seguir 0 passo deles' 0 
valor normativo de SUCe8808 assirn equasi nulo. A· 

ENSAIO sOBRE A MUSICA BRA5ILElRA 15 

[Europa completada C organisada num estadio d,e IJ 
\ \ civilisaQ8.o, campeia ~ementos estranhos pra se h- II 
\\ bertar de si mcsmn]~Jomo u g(mto nao tern gran-

I
deza social nenhuma que nos imponha ao Velho 
Mundo, nem filosofica que nem a Asia, nem eco
nomica que nem a America do Norte, 0 que a Eu
ropa tira da gente sio eleJ!lentos de exposiQao uni
versal: exotismo divertidoJ Na musica, mesmo oe 

. europeuB que visltam a gente perseveram nessa 
procura do exquisito apimentado. Si escutam urn 
batuque brabo muito que beID, estao gosando, po
rem si e modinha sem sincopa ou certas efusoes 
liricas dos tanguinhos de Marcelo Tupinamba, [sso 
d musicaitaliana! falam de cara enjoada. E os 
que sao sabidos se metem criticando e aconselhando, 
o que e perigo vasto. Numa toada num acalanto 
uum aboio desentocam a calla }>a8so frases fran
cesas rUSBaS escandinavas. .As vezes especificam 
que eH«?ssini, que cBoris. (l) Ora 0 ~e que tern 
~ca Brasileira com isso I Si 1Milk arece com 
rM'il~hJas palavras deixam de eer umainglesa outra 
iTem! , Q gue a .gente pade mas e contastar que 
IlJIlbas vieram dum troneo s6._ Ninguem nao lem
b~italianidade de Rossini porque tal 
frase dele coiucide com outra da opera-comiea 
francesa. 

Ulll dos conselbos curopeus que tenho cscuta
00 bem cque a ~nt0-9.-ll.:i~!l~ica n~
nal teI1Lque l'ampear elementos entre os ahorige

f nes pois que s6 mesmo estes eque sao le~imamente 
Qrasileiros. 1880 C uma _~~~!4;}._de que inclm 
iglloraneia do~~J?}~m~!L§l~iologicos,-et:riicos psi--
eolOgl~~oreestetic06. rna-arfe- nacional nao se 
~;;= TM~~- c.w••finD.ti~.. jA forllu, eae~toJdal l' . ------.I 
lllzpudo illvelltArio do que 6 11OUO. 
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temente nao destroi nenhum dOB no8SOS deveres' 
pra com ele. 86 mesmo depois de tenn08 praticado "'1 08 deveres globais que temos pra com ele e que-) podemos exigir dele a pratiea do dever brasileiro. 

"'1
j 

Si fosse naeional so 0 que e arnerindio, t.a.m- i 
bem os italianos nno podiam emJ!regar 0 OrKao qUE' 

~o, 0 violino guITa-nlle, ~-ntooM9~qUe-A 
~eeoe raIco, a pol~fQDia que e nordica.... anglo~ 
nla fl~enga e 0 ?,~ab~. Os fra?ceses nio podiam \\ . 
usar a opera que e Ita!Iana e mUlto men08 a fonna. l-\l \ '\ 
-de-sonata_ que ealema. E com? todOB os POV08 da 
Europa sao produto de migra~oes preistoricas se 
conclui que nno existe arte europea... 

Com aplausos inventarios e cODselhoB desse8 
a gente nao tern que se amolar. Sao fruto de igno. 
~acia ~u de gOsto pelo exotico. Nem aquela nem 
este nao p.odem servir pra criterio dum julgamen.
to normatIvo. 
. Por isso.t~do, ~asileira deve de simi..: 

flcsr t~da IDUSlca nam.9nal COlIlQ. eria~o ~uer te.nha 
quer nao tenlIs csracter etnico. 0 padre Mauncio, 

.<t! 16 Id II 10 DII .. N DII .. D II R9~ G II' ~ ",BAlO ";nn. A " ....ICA nnABII.Y-In.. 1j 

~ jjg com eseOIha di8cricion~r}~_e __cl!J~~~e__ele- 'Ill!, 8altllfl~i,.~('/lIlIlIrrll"irl!/~s~o l111~S~('nR brnsil~irn:. 
~ -l	!!ientos: umli arte nacionil JS .est' f~uta 118 lDCODI

~	 ciencia do povo. 0 artista tern s6 que dar pros 
eIemento8 jli existentes urns transposiC}io erudita 
que fa98 da musica popular, mUsica artistica, isto" •

\\ e: imeditament' 0 bomem da na. 
9&0 raell oje, esm maia afast&do do amerindio 
que do japone. e do hungaro. 0 elemento amerin
dio no populario bral!llleil'C) est' psicologicament8 
assimilado e praticarnente js e quasi nulo. Brasil 
euma na~ao com normas socials, elementos raciais 
e limites geograficos. 0 amerindio nao partieipa i 

dessas coisas e mesmo parando em nossa terra con
tinua amerindio e nao brasileiro. 0 que eviden. 

. 

. 

. 

loda 0pmJ!'o ('111 cOl~tr~r.lo (' p!,rf('Jtnmente ('OYRI· 

tie, nntmlH'JOlIUI, nnbcrlhcn. 
E llfirmnnuo nssim nuo fnf;o mais que seguir 

It!J1 c~terio ';lniversal. As escolas etllicas em mu-
f(lCa sao ~elatIvamente recentes. Ninguem nao lem
brQ de brar do l'.ntrimonio italico Gregorio Magno, 
!\Inr('hctto, Joiio Gabricli ou Palestrina. SAo ale· 
miteR .J. So Bach, Haenclel e Mo~nrt, tres <!spiritoB 
perfeltnmcnte universais como forma~ao e ute ~()-
InO ('aradt>r de obrn os dois ultimos. A Fran~a entiio 
se apropria de LlIlli, oretry, ~leyerbeer, Cesar 
Frnnck, Honnegger e ate Gluc1{ que nem fran
cest>s sao. Xn o1>ra de Jose Mauricio e mais for
t<.>mente ua de Carlos Gomes, LevY, Glauco Velas
«uez, ~:1iguez, a gente percebe un; nno-sci-que in· 
c!efinhoel,. urn ruim que l1ao c riiim propriamente. 
c' urn ,.,hm (,J'?lIi.'lito l'rn me lltilisnr duma frnse 
de ~1nultel Bnnd<>irn. ~s!'\e nan-Rei-que yago mas 
geral e nmn prim<.>ira fatalidade rle ru~a bndalan
cI.o longe. Entao lin lirie''' de ~('pomuc(,llo, Fran-
CISCO 13raga, Henriqu<.> Osvaldo, Barroso Neto e 
outrofl! ,~e j)erc:be urn pare~teg('o psicol?g.ico brm 
~~rte J:~. ~ue l~!,;.O haste p~a. gente ~dqU1rlr agorn 
.1iL 0 rrlterlO ]cg-Itmlo de ml1SIcn naclOnal qut> deve 
fer umn naC'ionnlidnde 0.yolntiya e livre. 

Mas nesse easo urn artista brasileiro escreven
do agora em texto alemao sobre assunto chines rou
sica dn tal cbamada de unit'ersal faz musk'n brasi
leir~ e emusico brasileiro. Nao C llao. Por mais 
subhm: qu~ sej.a, nno s6 H obra uno c brasileira 
romo e antmaclonal. E socialmentc 0 autor dela 
deixa de nos. inter~ssar. Dig~ mais: por valiosa 
que ~ obra fleJa, de,'emo!' repmha-Ia, que nem faz a 
RUSSIa com Strawinsky e Knndinsky. 

_~v
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lH MARIO DE ANDRADE 

eriodo atual do ~ra8il es ecialmente Dll9 
arte ' ao. Estamos procurando
c~nformar .a produ~a~ buma~ do pais c?m a rea
~Ida?~ naclonal. E. (' neBall ~rd~m de Idem'. que 
JustIflca-se 0 concelto de Prnmb apbcado 
as orienta~oes de agora. urn engano imaginar 
que 0 primitivismo brasileiro de boje e estetico. 
Ele e social. Urn poeminho humoristico do Pau 
Brasil de Osvaldo de Andrade ate e muito menos 
primitivista que urn capItulo da Eatetica da Vida 
de Gra~a Arallha. Porque este capitulo esta cheio 
de Ilrega~ao ~nteres~ada, chei~ de idealismo ritu~l 
e deformatorlo, chclo de magla e de medo. 0 11
rismo de Osvaldo de Andrade e uma brincadeira 
desabusada. A deforma~ao empregada pelo pau
lista nao ritualisa nada, s6 destroi pelo ridiculo. 
Nas idei~s que expoe nao tern idealismo nenhum. 
Nao tern magia. Nao se confunde com a pratica. 
~ arte desinteressada; 

Pois toda arte 80cialmente primitivll que nem 
a nossn, carte social, tribal, religiosa, comemora, 
tivn. ~ arte de circunstancia. t interessada. 
Todn arte exclusivamente artistica e desinteressa
da nao tern cabimento numa ~e primitivJi, fase, 
~ congtl'y~ag. E intrinsecamente individualista. 
E Q,s efeitos do jndjyjdualismo artistico no geral 
suo destrut~ Ora numa fase primitivistie:a, 
oindividuo quc nao siga 0 ritmo dela epedregulbo 
nn botina. Si a gente principia matutando 50
bre 0 valor intriseco do pedregulho e 0 conceito 
filosofico dc justi<;a, a pedrp. fica no sapato e a 
gente manquejn. "A pedra tern de ser jogada fora". 
'€ uma inju5ti~a feliz, urna injusti«;a justa, fruta 
de epoca. 

ENSAIO sOBRE A MUsICA BRA.8ILEIRA 19 

o criterio atual de Musioa Brasileira cleve ~ 

nao ruosofico Imls.......socia.L DeTe ser um criterio 
de eombate. A for~ nova que vOluntariamente 
ee di8perdi~1l por urn motivo que s6 pode ser indeeo
roso (comodidade propria, covardia ou pretensao) 
euma for~a antinacional e falsificadora. 

E arara. Porque, imaginemos com senso-co
mum: Si urn artista brasileiro s.e..n.t..e em si a for
9a do genio, <t\1eJ::l~nl..--Heethoven e_I!.ant.€L~e_ntil'~ 
,esta claro que- deve fUjtr mUsica nacion,y. Por
que como genio saberA fataZ",!,ente encotrar os ele• 
mentas essenciais da nacionalidade (Rameau 
Weber Wagner Mussorgski): Tera. pois um valor. 
social enorme. Sem perder em nada 0 valor artis
tico porque nao tern genio por mais nacional 
(Rabelais Goya Whitman Ocussai) que nao seja 
do patrimonio universaL E si 0 artista faz parte 
dos 99 por cento dos artistas e reconhece que nao 
e genio, entao e que deve mesmo de fazer arte 
nacional. Porque incorporando-se a escola italia
na ou francesa sera apenas mais um na fomada' 
ao passu que na escola iniciante sera benemerito 
e necessario. Cesar Cui Baris ignorado si nao fos
se 0 papel dele na forma~ao da escola russa. Tu
rina e de importancia universal mirim. Na as
cola espanhola 0 nome dele eimprescindivel. Todo 
artista brasileiro que no momento atual fizer arte 
brasileira eurn ser eficiente com valor humano. 0 
que fizer arte internacional ou estrangeira, si nao 
for genio, e urn inutil, urn nulo. E e uma reve
rendissima besta. 

Assim: estabelecido 0~rjt8Fi6 transcendente de. 
I 

Musica B.l'asileira que faz a gent~,_com_~_~Qragem 
doe integros adotar comoIi-aCionais a Miasa em Si . ---- .__._---_.. 
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"'	 e Parana sao documentos eonhecidos lwlo mellO!'~.... ".'j
.	 em todo 0 centro litoraneo do pais. E urn ou outro 

documcnto espar80 dn zona gauchn, mnt.o~rosscns('. 

!l.' goinna, cnipirn, mostrn belczns por" ( I 
. j ranscendcnte si referindo a entidade p.r.. ,lt dar conhecimento dessas zonas Luciano 6al- •terio geral e 

le.t,)sbi demostrando ja.	 uma orienta envolutiva brasileira. Mas um eriterio assim e ine... ···,··1	 ,./'·'g1onalista e bem mais inteligente com os cadernos \ ..
..... j ficaz pra julgar qualquer Dlomento historico. Por

., que transcende dele. E porque as tendencias his de Melodias Popnlares Brasileiras (ed Wehrs e
 ..
 toricas eque dao a forma que as idens normativas	 Cia. Rio) porem os trabalhos dele sao de ordcm
 

revestem.	 positivamente artistica, requerendo do cantor e do.. 1 o criterio de musicn brasileira pra atualidadf!	 acompanhador cultura que ultrapassa a meia-for~n. 
deve de existir em relac;iio a ufualidade. A atull E requer 0 mesmo dos ouvintes. Si muitos dcsse~... \ 
Iidade brasileira se aplica aferrudarnente n nacio trabalhos ~iio magnificos e 8i a obra folclorica dll .. uaHaar a nOBaa manifestaGiio. noisa que pode sel'	 L. Gallet enriquece a produ!(ao artistica nacion~ 
fcita e est8. sendo sem nenhumu xenofobia nem lm... Cincontestavcl que nRo apresenta possibilidade dc' 
perialismo. 0 (·ria·rio historic'" atual <.Ia ~l{lSj!:'1 ~nsao e sufjciencia......de documentos pra se tor...
~rasileira C Q dlun.a.nif~ti.t!1,.~<? _musical qll~.~~n<l!L nar critica e pratica. Do que estamos ~... eita pOl' brasil~jro ou inctividuo nacionalisado, T('

imediatamentc .Uum_harmonisador simples mastlete as ca~risticasmil..~jcms~~~~-'----'----..
~ritico tambem, capaz de se cingir a manifestac;ao

Onde que estas estiio' ~a musica popular. .. popular e reprcsenta-Ia com integridadc e eficien
cia. Carccemos dum Tiersot, dum Franz Korbay~M(rRICA POPULAR g M(TSICA ARTISTIC.\ 
cImn :Moller~ dum Colerirlge Taylor. dum Stan

Pode-se dizl'r ql1(, 0 popnlul'io mw:;irnl hrasi ford, duma Ester Singleton. Harmonisa~oes du
leh'o c descOJlhe(·jdo ate~ dc> nos ltl('smo:o<. \-ivelllo,,; mn apresentac;iio crftit'n e refinnda mns facH e .. nfirmsndo que {. l'irjltissil1lo P. honito. Et't:i ccrtll. absolutamcnte adstritn i, manifestn~iio popular. 

'I
86 que me parece maia ri(~o (' bouito do que a A'entt' 

t!.!!LdfrS...}.ill.n1g.!L~.J)rovnm n .1'iqUCUI dO..J1os~nimaginn. E 80bretudo mais complexo. 
populario~.nniQJ·_lltLJ1!tLJ! ..g~I)j;e· imngin3 C 0Nos eonhecemos algumas zonas. Sobretudo ihzno. Spjn porque Ofo>	 compositorps<1e mnxixes \.. a carioca por causa do IDaxixe impresso e pOl' cau

il
 r. cantignf: imprel'l"ns nlio sahelJ) ~r[lfar n quc>
sa da predorninancia expnnsiva da Corte sobre os 
executam. f:l'.ia porque dao ~6 [I 5:intese esseucial deiEstados. Da Baia tamh£'m e do nordeste inda a 
xando a~ ~llbti1cza8 }Ira	 inven<;i'io do cantador, () 

. .() gente conhec(' nlgllmn (·ohm. E no ~ernl. por in
~ ('erto C <J \1<' llma ohra ('x{><,.llta<1n rlifere as vez('1'lt.l'rmedio dn Cilrtl'., no rcsto: praticnmentc nada. 

totnlment(' rln (JlH' ('stii t'R~rito. no fnmanadoo que Friedenthlll r('A'i~tron ('01110 cl<' At.a. eatarinn,lJ~' 

...... 

....

~ 
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22 MARIO DB ANDRADB 

Pinido pude verifiear pelo menoa 4 versoes ritmi
cas diferentes, alem de variante8 melodicas no 
geral leves: 1.4 a embolada nord~tiDa que serviu 
de base pro maxixe vulgarisado no carnaval ea
rioca; 2" a versio impressa deste (ed Wehrs e 
Cia.) que e quasi uma chatice; 3." a maneira com 
que OS Turunas de Mauricea 0 cantam; 4.° e a 
variante, pr6xima dessa Ultima, com que 0 es
cutei muito cantado por pesso&8 do povo. Be 
compare eetas tr~s grafias, das quais s6 as duas 
tiltimas sao legftimas porque ninguem nio canta 
a mlisica talequal anda impressa. A terceira gra
fia e a mais rigorosamente exata. Inda assim si 
n gente indicar urn .lJenza rigore pro provimento ... 

"mI1.o (ftnio -..- .d.C. w.~1'1 • CIa. Rlol•"1 ................;f1W ,... ....OI.,...._. ...
..IL~ .,_ 

~ultrrr~. 
_.--_ .-_1 . 

Piniii.... pilliio. piuiliu, 
Oi pinto torrell eom medo ,10 gniio 
Por illSO n\l'~mo lahUl enntou 
E bat~u nan r \"OOU 

E foi I'omer nl('liio! 

_QCI~ 
............... PeI .....I"...'...
 

Pinlio, piniiio, plniio. 
01, pinto eorrf~1 . nUl u...do d" lla"iio 
POT iaao D1~'1'IH) II:t'hif, eli"•• '''1 
Dllleu .." \"OOU 

Foi eomo"fr) meliio! 
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PINlio c.M1i.. p...-lJca da ....iIl pf'Ilo'ul.
 
J,M ~- J ~ ~
 

~~I:A-Ifp}~~~:,+:~-,--. 1'o:~~~~~~9 
Pl... "., ,.. at le. 0,. _ '1111. e.,.,ft ••••, 'a.•t • ,. r.r I . 

>.......--:--...- > ~ ».•..

~,tt1-~#ffitrf"~~~ou~ .. u;;_' 
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Alias a terceira grnfin que indiquei como 
prosodiea pode ser ataeada pOT isso. De fato. 
qualquer cantiga esta sugeita a mn till ou qual a.d 
libitum ritmieo devido as propriR~ ,~olJ(li~iie~ da 
die~ao. Porern essas fatalidnde~ ,In dirc:.ao rt>hl
tivarnente a musica curopea :;ao de <1evera~ [ato1i
dades, nao tern valor cf'pceifjeo pTa innw:iio W'lll 

cfeito da pe<;a. Tamuem mllito cloeumento 111'''
sileiro e assim, prilldpalment(· Oft do c<,ntro 
mineiro-pauliRta c os da zona tapnin. Niio fl:llo 
dos sulriograndense~ porqne i1ltln win ('sentei llr-\ 
nhurn cantador gaucho, nao ~('i. MaR 0 me~mn 

nao se dn com as dan~as cariol'tll" I' g-Tnn l1<' millie)'!) 
de pCJ;as nortlc::;tillas. Porqlli'· 11I'sl:l~ 7.01J<1:' 11:-' 

ealltadorcs BC aproveitando lIn:' \'i1 If)l'I'~ pros(ldi,·n~ \ ;)
v: jda fala brasileira tiram dela 1'1f'''II'J1to~ (>~pcrifi('l):-: 

.) J • 

essenciais e iml'TeScindiveis Ill' l'illllO 1l111~il'al. E 
de melodia t amhem. 08 lJI:lsix('~ illlpTl'ssn;-: ,](' 'J 

Sinho sao no ~cral banalidadl':'" llIt>.l()I1i"a~. Ex,'- \ i/
 
l'utados, sao pc<:nH solJ<'rlmR, a llll'loclia se tl'UIl~- \
 
figurnndo no rihno novo. E qll .. lIl l1 ;'L 111"::1 lillI',
 

dcstilln da R(' apl'('scntn n1l1itil1'l ('C'itas ,·om lIllIa 
, !
 

ritmica tao sllhtil que se tlll'lI:l q"a~i impossi\'d
 
grafar toda a I'culidadc d('la. l-'l'illdpnhncntl'
 
})orque niio e upenas 11l·Ol'Ollt c'll. 0:-; ))oTd('~tin()'
 
se lltiJi~am 11<1 ('auto dum li1/·.~.'4I--I· (flfrt continuo.
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de fetitos surprecIldclltes c muit i88iIuas V('ZC8 (Ie 
natureza exclusivamcnte musical. Nada tern (Ie 
prosodico. ~ pura fantasia duma largueza as ve
zes malinconica, lis vezcs comica, as vezes ardente, 
sem aquela tristurinha paciente que aparece nn 
zona caipira. 

Porem afirmando a grandczll do Nordeste 
musical nao desconhe.;o 0 valor nas outras zonas. 
Alguns dos cantos tapuios, os fandangos paulistas 
de beiramar, os cantos gauchos isentos de ql1alquer 
hispanoamericanismo, expostos na segunda parte 
deste livro mostram os acasos de ensinnmento e 
honiteza que deve rescrvar uma explora~ao deta
lhada do pOIJulario. 

Pelo menos duas li~oes macotas a segunda 
parte deste livro de. pra gcnte: 0 caracter nacional 
generalisado e a destrui~ao do preconceito da 
sincopa. 

Por mais distintos que sejam os doeumentos 
regionais, eles manifestam aquele imperativo 
etnico pelo qual sao facilmente reconhecidos por 
nos. Isso me comove bern. Alem de possuirem 
pois a originalidade que os diferen~a dos estrn
nhos, possuem a totalidade racial e sao todos pa
tricios. A musica popular brasilei,ra e a mais 
completa, mais totalmente nacional, mais forte 
cria.;ao da nossa raf;a ate agora. 

Pois e com a observa.;ao inteligente do popu
lario e aproveitamento dele que a musica artistica 
se desenvolvera. Mas 0 artista que se mete Dum 
trabalho desses carece alargar as ideas esteticas 
smio a obra dele sera ineficaz ou ate prejudicial. 
Nada pior que urn pre~on('('ito. Nada Illelhor que , 

, 
1! " I, 

.. I ~r '. 
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urn )lrceonccito. 'flldo dependc da roficar'iu do 
11reconccit.o. 

Cahe lembral' mais UIDn vez aqlli do que cfeita ' 
a musica brasileira. Embora chegada no povo a 
uma expressao original e etnica, ela provem <1<> i, 

fontes estranhas: a amerindia em porcentagem pe
(luena; !1 africana em poreentagem bem maior; 
a portuguesa em porcentagem vasta. Alem disso 
a influencia espanhola, sobretudo a hispanoameri
(!ana do Atlantico (Cuha e Monte~ideo, habanera 
e tango) foi muito importante. A influencia 
cnropea tambem, nao so e principalmente pelas 
dan~ (valsa polea mazurca shottsh) como na 
forma~ao da modinha. (l) De primeiro a modinha 
de saHio foi apenas uma aCOlpoda.;iio mais aguada 
da meIodia da segunda metade do sec. XVIII 
europeu. Isso continuou ate bem tarde como de
mostram certas pe~as populares de Carlos Gomes 
c principalmente Francisca Gonzaga. 

AIem dessas influencias ja digeridas temos 
que contar as atuais. Principalmente as arnerica
nas do jazz e do tango argentino. Os processos 
do jazz estao se infiltrando no maxixe. Em re
corte infelizmente nao sei de que jornal guardo 
11m samba macumbeiro, Arue de Chango de Joao 
ria Gente que c doeumento curioso por isso. E 
tanto mais curiosa que os processos polifonicos (' 
ritmicos de jnzz que estiio nele nao prcjudicam 
em nada 0 carater da pe~a. ~ urn maxixe legiti
mo. De certo 08 antepassados coincidem ... 
II) Album de m6siea nne R~illC' ion BrlUilie'tl, Sl'ix e Martius; a Jl~B 

regietra(]a par Langsdortt na Viagton ao redor do "'''"do; as JM!~n41 80bre 
MarfHa de Dlrecu no Canrioneiro Porlul1td, de Ce8ar dos NeYe3 e Gualdi· 
110 de Campos (YoI8, 19, 21, 29, 32, 43, 44, 47 r. 50; 00. CC8ar Campo. e 
"ia. Porto); modlnh81 rio padre Maurlelo e outros no Caftc;Qlltiro FIH. 
"';/1"""/1 de Mella Moral., ete, 
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Bem mais depIoravel ea expansao da melodia cho
rona do tango. E infelizmente nao e so em tan
gos argentinos ... de brnsileiroR que ela Be mani
fORtn. Tern umn itl11uencia evidente do tango em 
certos compositores que pretendern estar criando 
a. .. Can~o Brasileira! ERtao nada. Se apro
veitam da facilidade melodicn pra andarem por 
ai tangaicamente gernendo sexualidades panemas. 

Esta. claro que 0 artista deve selecionar a 
documenta~iio que vai the servir de estudo ou de 
base. Mas por outro lado nao deve cair num 
exclusivismo reacionario que e pelo menos inutiJ. 
A rea~ao contra 0 que e estrangeiro deve ser feita 
espertalhonamente pela deforma~ao e adapta~ao 
dele. Nao pela repulsa. 

Si de fato 0 que ja e caracteristicamente bra
sileiro deve nos interessar rnais, si e preconceito 
util preferir sempre 0 que temos de rnnis carnctl'
ristico: e preconeeito prejudicial repudiar como 
estrangeiro 0 docurnento nao apresentando urn gran 
objetivamente reconhecivel de brasilidade. A 
marchinha central dos adrniraveis Choros n.o 5 rlf> 
Vila Lobos (Alma Brasileira ed. Vieira Macbado. 
Rio) foi criticada por nao SCI' hrasileira. Quero 
so saber porque. 0 artista se tttilisou dum ritmo 
e dum tema cornu.ns, desenvolvidos dum elemento 
anterior <Ia pe~a, tema sern caracter imediatamente 
etnico nenhurn, tanto podcndo SCI' hrasileiro como 
turco ou frances. Nao vai ern nadn contra a mu
sicalidade nacional. Portanto e tamhcm brnsileiro 
nao so porque 0 pode ser como porque sendo in
ventado por brasileiro dentro de pe~a de carctcr 
nacional e nan levando n rnusica pra nenhumu 
outra ra~n, etU'cf's.'tariamcnte brasilciro. 
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E nisto que eu queria chegar: 0 artista Dio 
deve eer nem exclusivista nem unilateral. 

81 11 gente nceita como um brasileiro so 0 exees
sivo car~cteristico cai num exotismo que e exotico 
ate pra n6s. 0 que faz a riqueza das principais .-,) 

eseoIas europeas e justamente um earaeter naeio /' :1. 

na} incontestavel mas na maioria dos casos inde
finivel por~m. Todo 0 earacter excessivo e que 
por ser excessivo e objetivo e exterior em vez de \ 
psicologieo, e perigoso. Fatiga e se torna facil
mente banal. ~ urna pobreza. ~ 0 easo de Grieg 

.~ 

e do proprio Albeniz que ja fatiga regularmcnte. 
A obra polifonica de Vittoria e bem espanhol:l 
sem ter nada de espanholisrno. E felizente pr;l 
Espanba que os trabalhos de Pedrell e autore..~ 

como J oaquim Nin, Halfter, Falla estao alargando 
as possibilidades do tatata ritmico espanhol. 

o exclusivista brasileiro so mostra que e igno
rante do fato nacional. 0 que earece e afei~oar os 
elementos estranhos ou vagos que-nem fizeram Levy 
com 0 ritmo de habanera do "Tango Brasilciro" 

oou Vila-Lobos com a marchinha dos "Choros n.
5" praque se tornem nacionais dentro da manifes
ta~ao nacional. Tambem si a parte central da 
"Berceuse da Saudade" de Lourenc;o Fernande? 
(op 55 ed Bevilaqua) comitituisse uma obra iso
lads nao tinha por onde senti-Ia brasilciramente. 
Porem essa parte se torna nec;essariamente brasi
leira por causa do que a cerea. 

Mas 0 caracteristieo excessivo e defeituoso 
apenas quando virado em norma unica de criac;uo 
ou critica. Ele faz parte dos elementoR uteis e 
ate, na fase em que estamos, deve de entrar eorn 

1 
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n 

f.,\~ 1'-'frequencia. Po~qu~ e por meio, delc que a .,qtmtr 
If ,~ poderd ,com mIlU !t,rmeza e r.apldes dete.r"unar ,.
 

t\ }~) -- normaluar 01 caractercB etnt,co, llermanentu till
 

\~;' ,\ ,;,f'\ mtUlic41idMe bra8ilcira.
 
y.s~~"'" Outro perigo tamanho como 0 exclnsivismo e

,l;r'f	 unilateralidade. J ii escutei de art-ista nacional que
 
a 'nossa musica tem de Ber tirada dOB indio,.
 
Outros embirrando com guarani afirmam que a
 
verdadeira musica nacionlll e... n africana.
 
o mais engra~ado eque 0 maior numero manifesta 
antipatia por Portugal. Na verdade a mUsica 
portuguesa e ignorada aqui. Conhecemos urn ati

;
1 Iho de pecinhas assim-assim e conhecemos por de


mais 0 fado gelatinento de coimbra. Nada a gen

I te sabe de Marcos Portugal, pouquissimo de Rui
,I 

I,,	 Coelho e nada do populario portuga, no entanto
 
bem puro e born.
 

,iI Mas por ignorancia ou nno, qualqller rea<:no
 
I contra Portugal me parece perfeitamente hoba.
 
I N6s nao temos que reagir contra Portugal, temos (~
 

de nao nos importarmos com Cle. Niio tem 0 mini

mo dcsrespeito nesta frase minha. ~ uma verifi


1 ca~iio de ordem estetica. Si a manifesta~ao bl':\ 
j 
sileira diverge da portuguesa muito que bern, l'li
,'I coincide, si e influencia, a gente deve aceital' :t
 

coincidencia e reconhecer a influencia. A qual (0 ('
 

nao podia deixar de ser enorme. E reagir contr'l
 
isso endeusando bororo ou bantu e cair num uni

lateralismo tao antibrasileiro como a lirica de
 
Glauco Velasquez. E alias e pela ponte lusitana
 
que a nossa mlisicalidade se tradicionalisa e justi,;.
 
fica na cultura europea. Isso e urn bern vasto. l!:
 
o que evita que a musica brasileira se resuma a 
curiosidade esporadica e exotica do tamelang ja

3 
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vanes, do ('lllltO uf·)lUnti. (~ o"lt'()!o\ lltrnt.ivoH deJidl)
80R mll~ paARIlIt('iros de cxpoRiC;iio lIniv('rfUll. 

o fille n gfmtc dcvc 11111:-: e llprovcitnr todotl OB 

elementos que concorrem pd. forma~ao permanente 
cia nossa musicalidade etnica. Os elementos 
amerindios ser"em sim porque existe no brasileiro 
uma porcentagem forte de sangue gnarani. E 0 

rlocumento amerinclio propriedade nossa mancha 
agradavelmente de estrllnheza e de encanto soturno 
a musicn da gente. Os element,os africanos servem 
francamente si colhidos no Brasil porqnc ja estao 
afei~oados a entidade nacional. Of; elementos 
onde a gente percebe uma tal ou qual inflllcncin 
portuguesa servem da mesma forma. 

o compositor brasileiro tern de se basear quer
como documenta~ao quer como inspira~ao no fol
dore. Este, em muitas manifestn~oes caraeteris
tiquissimo, demonstra as foutes donde nasceu. 0 
compositor por isso nao pode ser nem exclusivistn. 
nem unilateral. 8i exclusivista Be arrisca 11 fazer 
da obra dele urn fenomeno falso e falsificador. :F. 
sobretudo facilmente fatigante. Si unilateral, 0 

artista vira antinacional: faz musica amerindia, 
africana, portuga ou europea. Nao faz mt'lsica 
brasileira nao. 

RITMO 

Urn livro como este nno comporta discussao 
de problemas ,gerais do ritmo. Basta verificar 
que estamos numa fase de predominancia ritmica. 
Neste Cc'lpitulo 0 principal problema pra nos e0 da 
sfncopa. 

)
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A mUsica brasileira tern na sincopa uma das 
constancias dela porem nao urna obrigatoriedade. 
E mesmo a chamada "sincopa" do nOSRO popula
rio e urn caBO subtil c discuUvcl. Muitas vezes a 
gente chama de sincopa 0 que nao 0 e. 

o conceito de sfncopa vindo nos dicionarios 
nas artinhas enos livro8. sobre ritmica, e tradicio
nat e nlo vejo precislo de contraria-lo, eltA certo. 
o que a gonte carece verificar e que ~sse conceito 
muitas feitas nno corresponde aos movimentos 
ritmic08 nossos a que chamamos de slncopa. Me 
parece possivel afirmar que se deu um conflito 
grande entre as nosaas tendencia e a ritmica ja 
organisada. e quadrada que Portugal trouxe da 
civilisa~ao europea pra ca. Os amerindios e pos
sivelmente os africanos tambem se manifestavam 
numa ritmica provinda diretamente da prosodia! 
coincidindo pois em muitas manifesta~oes com a 
ritmica discursiva de Gregoriano. As frases 
musicais dos indigenas de beiramar conserva
das por Lery num tempo em que a ritmica medidn 
inda niio estava arraigada no espirito europell, sob 
o ponto-de-vista ritmico sao verdadeiras frases de 
cantochiio onde ate as distim;oes aparecem. Muitas 
das registra~oes de Spix e Martius tambem impli
cam essa inexistencia de ritmo exclusivamente mu
sical entre os amerindios do centro e do norte bra
sileiro. Mesmo nos tempos de agora os livros 

, scientificos de mais fe musical que nem os de Koch 
Griinberg sobre os. indios do extremo-norte, de 
Speiser sobre os da bacia arnazonica, de Colbac
chini sobre 0 oeste brasileiro refor~am essa noc;ao 
duma ritmica de canto quasi que exclusivamente 
fraseologica entre os indios. 

.. - _.. I 
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Jil nuo {o po:-;~ivel "erifieal' a lIIesma (~lli:'3 do I) ".c, 
canto africano pelas mc)odi3S qne planuel Quirino, .', ;: . 
rcgistroll nn BI\ln pori'm lIO popnlnrio hrIlRildl'o\. \ '.,:' 
dos lundus e dos batnques impressiona a frequclI- \1"." D' 

cia de frases compostas pela repeti«;ao sistematica " 
dum so valor de tempo bern pequeno (semicolcheia). 
Os nOBSOS artistas reconheciam bern isso e quando 
paBtichavam 0 nfricano. como U 0 caBO de Gomcfl 
Oardim no "Noea gente ja esU. livre ... " (M('ln~ 

dias Populares Brasileiras, Luciano Gallet, cd. \ 
cit.), usavam e abusavam desses processos oratorio:-l 
de ritm(¥. Inda mnis: em certas pe~as reconh('ci
das unanimemente ou tradicionalmente como de 
proveniencia negra como na "Ma Malia" deste li
vro essas frases oratorias aparecem e chegam meR
rno a criar recitativos legftimos (Ver minba nota 
~obrc 0 "Lundu do Escravo" em Revista de An
tropofagia n.o 5 S. Paulo). 

Ora esses processos de ritmica oratoria, del;
provida de valores de tempo musical' e6ntrastavarn 
com a musica portuguesa afei<;oada /a'o mensura
lismo tradicidional europeu. Se den pois na mu
sica brasileira urn conflito entre a ritmica direta
mente musical dos portugueses e a prosodica das 
mUsicas amerindias, tambem constante nos africa
nos aqui. E a gente pode mesmo afirmar que uma 
ritmica mais livre, sem medic;ii.o isolada musical 
era mais da nosaa tendencia, como provam tantos 
documentos ja perfeitamente brasileiros que expo
nbo em seguida a este Ensaio. Muitos dos cocos, 
desafios, martelos, toadas, embora se Bujeitalldo 
a quadratura melodiea, funcionam como verdadei
rOB recitativos. 

.J 
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Oru U ess&a influimCias dispares e a C~ con
flito inda aparente 0 brasileiro se acom~OUt 
fa,zendo disso una. elemento de ea;presslio mu.ncaJ. 
Niio se pode falnr dinn!c (~n m1l1tiplicidnde e con.f!
tancia das subtilezas rltmlcas do nosso populano 
que estas sao apenas os desastres dum eonflito 
nao. E muito menos que sao exdusivamentc pro
sodieas porque muitns fcitas elas ate contradizem 
com veemencia a prosodia nossa. 0 brasileiro se 
acomodando com os elementos estranhos e se agei
tando dentro das proprins tendellcias ndquiriu um 
geito rantasista de ritmar. Fez do ritmo uma coi
sa mais variada mais livre e sobretl.1do um I~lemell
to de expressao racial. 

~ possivel que a sincopa, mais provavelmcnh~ 

~ importada de Portugal que da Africa (como dt· 
• ..1 ~ certo hei-de mostrar num livro futuro) tenha ajHtf:;' 

~'jJ dado a formn~ao da fantasia ritmiCc:'l. do hrasileiro. 
." POI'em nao e possivel descobrir n func:uo llela em 

muitas das mnnifesta~oe8 de rHmica prosodica on 
fantasista do brasileiro. E nao e possivcl porqnil 

I si 0 80m da melodia nasce na chamada pnrte fraea 

I
 

do compasso on do tempo e s(' prolonga ate uma
 
acentua~ao seguinte, eIe nao traz nenhumn ncen

tua~ao. Pelo coritrario: 0 instrumento ncompu

nhante e que accntun conforme a tradil;ao coreo


1 grafica e a teoria. Outras feitas n acentua<;:ln
 
do canto desorienta de fnto a acentua~iio do com
I passo mas 0 som niio se prolonga porem. Outras
 

J fcitaa ainda, que nem no lindissimo t"oco paraiblJ

no do "Capim da Lagoa" a ocorren('ia de palavl'm:
 

I
 
paroxitonaa muito acentuadas nas tcsis dos tem


1 pos melodicos obrigam 0 cantador a tornal' a sila

ba atona seguinte, verdadeiramente atona, inexis

1 
~-_._.

, ··1
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tente. :msse eum geito muto comum do nosso can
tador cantar embora jn esteja Nconnecido que na 
nossa. pro80dia nno existllm silllbas mudlls que ncm 
no portugucs (entre outros H. Parentes Fortes 
ern "Do Criterio Atual de Corre~ao Gramatical", 
Baia 1927). Recebi 0 "Capim da Lagoa" na gra
fia mais ou menos legitima: 

.,~rl'e W 1m Wlp 0_....._........- .
 
~ obvio que a obcessao da sincopa levava al

gum sincopadeiro a grafar: 

~... ! 'r ca In Clip'......-..
Ora vela grafia anterior mais sincera e vela 

experiel~cia que tenbo do nosso canto popular sei 
que trata-se do que a gente podia prosodicamen
te grafal' assim: 

~--_. > ~.~ 
.~..., ,.;.. 

Senclo qllC' os sons nao acentuados sao verda
.deiros neumOR liquescente~, prolongando em silabas 
novas quasi nulns 0 som llC'entuado anterior. 

Si POiR confnrme 0 ('onC'eito tradicional da s1n
copa a gE'lltc assunta 0 nosso populario musical 
constata que muitos rnovimentos chamad09 de sin
copados nlio sao sincopll. Sao polirritmia ou sao 
ritmos livres de quem aceita as determina~oes fi
siologicas de arsis e tesis porem ignora (ou in
fringe propositalmente) R doutrina dinamica fal
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H8. do eompnsso. Eis treR exemp)os de ribno )ivJ'e 
que nada tern de sincopn: 

~otar no terceiro exemplo a diluic;so caracte-, 
ristica da slncopa em tercina com acentua~ao cen
tral, costume frequentissimo em n08SO geito de 
cantar. Quanto ao processo ritmico de Vila-Lo
bos, muito eomum no artist.a ("Alma Brasileira". 
"Sandades das Selvas Brasileiras" n.o 2, ed. Max 
Eschig; e um exemplo magistral na pg. 5 da Seres
ta n.o 4, "Saudndes da Minha Vida" ed. C. Artur 
Napoleiio em que a pseudo sincopa ora se dilui em 
tercina ora traz acentua.~ao rnais forte no Iugar 
J'itual da tesis), tambern se manifesta no populario 
como demonstrll 0 "Canto de Xango" na segunda 
parte. 

Alem dfst.es proceSSOR em que se da acentua
t:ao do som, tern outros em que a acentllac;ao nso 
ap:uece. Assim nn silaba da em varanda do coco 
I&Ole Liom?' (2.8 part('). Este caso, muito cor· 
rente pode ser considerado como urn .. , erro pro
vindo da fadiga do eantador que nao sustentou 0 

Rom da silnbn antcrior. Mas nao e possivel con· 
certar 0 el'ro porque ele se tornou urn processo 
da nOBsa musicn, urn elernento de expressao jli per
feitamente tradicionalisado e nao ocasional. Tam-
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bern no fandnn~o "Quc Mo~n Bonitn" (2.8 
}Inrt(~) 

llparece O1Jtra rnanifestat;uo deRse proce~~;o. inven
tando a mudan~a do 'binario pra tcrnario. Em 
vc~ do dtlr em I:lNllinimuB ponluudu8 os sons elm: 
silabas trela em estrela 0 que fazia a cantiga per
manecer binaria, a tradicionalisat;ao do processo 
encurtou os sons criando a introdut;ao dum ritrno 
novo. Ora tern uma diferen~a enorrne entre a 
fadiga que leva os recrutag ~8ntalldo n "Can<;ii.o 
do Voluntario PauJista" a reduzir dois compassos 
quaternarios em ternarios: 

~.§\.tffuI:: u" ~iiWIm~ 
...t... e...- .....1,..... ..... eo.......ltllM•._
 

com um efeito que saindo provavcltllcnte da fadiga, 
ate por vezes torna a pec;a mais fatigante que nem 
no fandango citado. 

E ecurioso essas liberdades aparecerem ate Ilas 
p~s dan~adlls. Porern a hahilidade do cantadoJ' 
no fim da estrofe 011 da parte fair. a acr.ntna~ii() do 
compasso acabar (~oincidindo dl' novo com 0 pas."lo 
dos dant;arinos. J a no "Qu{' Mot:n BOllita~' os ;) 
(~ompassos ternllrios podem cOlltiIlIlUl' hatidos em 
hinario POl'qu~ nenham (:oh1l'idilldo (:Olll n :W('utllll
<,ao deste qnando volta. 0 1I\('~1Il0l':(' rlii ,'om n 

admiravel "Tenhn 11111 V(':-;tido ~(lV()" (2,3 pal't<.) 
em que Os dois tCl'llUrios de ('uda ('8tl'ofp e refriio 
figuram como tre8 binarios pro dall~ncior e no fim 
da tudo certo. 

Isto mCHmo sucedc com certas cantigas apa
rentemellte sincopadns. Em "arja~ cia segundll.',	 

parte do livro. eRpe('ialmente 110 "Men Pai Caju(:" 
:1 ~(,Tl1 e n'l·j fi,':! Ii 11(' (l JlloYinu'lIto () 1111t' fll7: r ~('_ 

'~W'tt;:1r.¥" 

...·:1 
,';<~~~ 
'''i? A:' 

)t'·~ 
~-~;,; 

, ,. 
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... :I guir livremente contanto que de certo no fim. 0 ' 1880 euma riqueza com possibilidades enonnes 

.. l cantador aceita a medida ritmica 'justa sob todos <Ie aproveitamento. Si 0 compositor brasileiro po
". 1 ~ 08 pontos-de-vista a que a gente chama de Tempo de empregar a sincopa, constancia nossa, P?dc 
.. I £if mas despreza a medida injusta (puro preconceito principalmente empregar movimentos melodlcos 

; ,I" \', teorico as mais das vczes) chamada compa880. E aparentemente sincopados, porem desprovidos de 
.. 1 'pI'.>:", pela adi~iio de tempos, talequal fizeram os gregoB acento, respeitosos da prosodia, ou musicalmente 
". \';:( ~\,- na maravilhosa criac;ao ritmica deles, e nao por fantasistas, livres de remeleixo maxixeiro, movi
.". \ ," Bubdivisio que nem fizeram os europeus ocidentais mentos emfim inteiramente pra fora do compasso 
.. r com 0 compasso, 0 cantador vai seguindo livremen- ou do ritmo em que a pec;a vaL Efeitos que alem 
~ 1 te, inventando movime~tos ess,encialmente melodi- de requintados podem, que nem no popu]ario, se 
..., ;\ .....~ cos (alguns antiprosodlCoS ate) sern nenhum d08 tornar maravilhosamente eXJlressivos e bonitos. 
..~ ~~' elementos dinamogenicoR <ia sfneopo e 86 oparell Mas iSBO depende do que 0 compositor tiver pra 
,.. \" , j\v.~/ temente sincopados, ate que num certo ponto (no nos contar ... 
",. ~, ',' geral fim da estrofe O~l rt'frao) coincide de novo Tal como e empregada na musica popular niio 

, 'com 0 metro (no senbdo grego da palavra) qu(' ternos que discutir 0 valor da sincopa. E inutil 
pra ele nao provem duma teorisac;ao mas e de. es rliscutir urna formac;iio inconsciente. Em todo ca
sencia purament€ fiBiologica. Coreografica at{~. so afirmo que tal como e reali;sado nn execuc;ao e 
Sao movimentoB livrea dcterminados pela fadiga. niio como esta ~afado no populario impresso, 0
Sao movimentos livres desenvolvidos da fadiga. Jsincopado brasileiro e rico. 0 que carece pois e
Sao movimentos livres espeeific08 da moleza da que 0 musico artista assunte bern a realidade da i,, . prosodia brasileira. Sao movimentos Hvres nuo 

cxecu~iio popular e a desenvolva. Mais uma fei '()/'acentuados. (l) Sao movimentos Hvres acentuados ta lembro Vila-Lobos. :It principalmente na obra \ 
·v por fantasia musical, virtuosidade pura, ou por 

dele que a gente encontra ja urna variedade maior' '\ (,i'precisao prosodica. Nada tern com 0 conceito tra de sincopado. E sobretudo 0 desenvolvimcnto dn 'a dicional da sincopa e com 0 cfeito contratempado 
rnanifestac;ao popular. Isso me parece importandela. Criam urn compromiHso subtil entre 0 reci
teo Si de fato agora que e periodo de forma~a()tativo e 0 canto estrofico. Sao movimentos livrt>s 
devemos empregar com frequencia e ahuso 0 e]cque tornaram-se especifir.os da musica nacionaL 
mento direto fornecido pclo folclore, carece que 

(II Nouoa rompo8itorcK, 1"\'~doK I"-j,, prt'l'on('"lto dB dnropa-Il""lIt". a gente nao esquec;a que musica artistica nao et&m a mania de acontuar tudo qUl.lllto ,; eincopa. Poia nolS. m6eiea po

pular jfL atinglu multo malor vari,-t!adl' e subtileza que wo, deulUIdo fenomcno popular porem desenvolvimento deste.
 
Inuitaa foitRs de centuar 0 ~O'" "1'''''-''i,lo ,'Ill Jlllrte fmc. e prolong.nllo
 
at6 a teala acguintlo do comraA.u Oil U" tnmpo. 01 compolitores Ie tor· o compositor tern pra empregar nao s6 0 sinco

n.ram por IlllO muito mnlA pobres .. prlmarios que. arte popular, a qUDI pado rico que 0 popu]ario fornece como pode tirar
.,
por leu lQdo ee <,le\'o R l'Ol1tl\ 11,' "'luip:!r., rom 0 npogeu da ritmi.,. 

ila~Oes disso. E nesse ca80 a sincopa do povo se Krega qu.ndo 01 a.ti"t"" "irt"""'.'i,·,,••h' l:i rl'lirnram dll ritmi.'A " 1>11'
 
1,~'UU1 Ito a,·,ont ...
 tomara uma fonte de riquez3. 

~~~:"~L;'~~'L;;,~.%':Ulii~~~"~7_'"~'t~~-~'~""S-~;',::~;~~-.~_';,=,:=:~~, "1',;" '~",,,:::c::7:'::'~~~~7·"",YG[~~~~£iWBif~~g.i-:it_''',)~iJZm4!J£!Q¥2J 
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Si a musica lll3tistica se confinar as manifes
ta~oes restritas da sincopa do populario impresso ~ 

I (sincopa central ~o p~imeiro tempo .do .dois-por
j quatro; antecipac;oes smcopadas em fmals de fra

se· frases com sincopas centrais em todos os tem-'I 
I po~) teremos uma.pobreza a~omina~el. Abomina.vel 
'j porque se estereobpa logo, cal no facl1, no conbeCldo 
1 e no excessivo caracteristico. Sincopas assim podem 
I 
I	 ser gostosas um tempo, e podcm ser necessarias 

pra unanimisar 0 remeleixo corporal dos danc;a
dores mas, ver os intervalos aumentados arabes, 
ver 0 instrumento regional, ver a harmonisa~ao 
de Grieg: se banalisam com facilidade pela propria 

"!rcunstancia de serem ~aracteristicas pol' demais. 
Ii, ("om a bnnahdade fadlga vem. 

E sera tamhem uma pobreza si se tornar 

nario gaucho. E as nossas valsas mazurcas e mo
dinhas. It na ritmica destas manifestac;oes prin
cipalmente que a gente encontra base nacional por 
onde variar os metros. Em todo caso isso nao me 
parece problema importante nno. A propria in
venc;ao inais livre do criador individual the daret 
quando sair do caracteristico popular a variedade 
metrica que 0 populario nao fornece. Sem CH

recer pra isso de despencar pro minuete da "So
natina" de Casella ... 

MELODIA 

0 problema importante a'lui e 0 da invelll;iio
 
I d' . 0 compositor se v& Jiantl'
 

me 0 lca expresslva. '..,' :
dum dilema. (Pelo menos este dl1ema Ja me fOJ 
proposto 1'01' dois compositores). 1i; c~te: 0 em- ~CAll;;obrigatOria. A sincopa e uma das constancias po- ,
 

r@tu nao econstante nem imprescindivel nao. Pos- I prego da melodica popular ou inven~ao de temas ""'"
 
suimos milietas de documentos folclori,;os em que pastichando cIa, fazem 0 autor empobreeer a ex-,:,~
 
nao tern nem sombra de sincopado. Mesmo a segun- : pressao. Isso principalmente na mnsica de canto ...::~""A
 
da parte deste livro demonstra isso bern. E tern uma ! em que 0 eompositor devia de respeitar musical- I't'\li""CA
 

infinidade .de sincopas que. nno s~~ hrasileiras. I mente 0 que as palaYras contam. O~ grand~s ge- ~\iCl.\ ,
 

POI' bern smeopadas que sCJam as Salldades da • nios dcsde 0 inicio da Polifonia vcm peleJando 'E "'".~ II
 
Caehopa" de Edu~~do Souto (cd. C. Carlos Gomes, I pra tornar a mnsica psieologicamcnte expressiva.
 
S. P~ulo).. 0 dchclOso co~posltor poplIlar soube ! Todos os tczouros de expressiio musical que 1I0S 

?om mtc~lgencNla torndar _md<>]rv?]mente Pdortuga ! deram Lasso, Monteverdi, Carissimi, Glurk. Bee-
esse. maxlxe. t llt 

prO u~taol' paulIstEa llbuFll n~ os tboven, Sbumann, 'Vagner, Wolff, Mm~sorgski, 
maXlxes e .,?a ere es. " la la~os. :.lm ~ ranClSCO Debussy, Strauss, Pizzetti, Honnegger etc. ~te. ql1<> 
Nazareth nao raro .a recorda~ao europea defonna se confinaram mais pro lado dn express,;o IIl11s;"al 
as dnn~as e as atrnl~on. psicologica, tern quc ser nballdonad~s.pclo artista 

Inda cabe notar aqui a mOllotonia do nosso brasileiro pra que eIe p,o~sa faz~r mUSICll n~~:lOnal. 
hinario simples. 0 compositor de"era observar Ou 0 compositor faz musl~a naelOnal e ~al.IfIea 011

(~ertos binarios compostoR, influencia portuguesa abandona a forc;a expressn:a 9 PO~R1ll. on acelta ue
que permaneceu na musica nordestinn. 0 quater- ; psta e ahandona a raracterlstIca naf'Ional. 

I ~~~, 
---------------------- l _ 

~,/~" '~-::t~3~~)~-t;~:;2;'Jr.::c~,~t:,1(:;.r~c~~'.r:;;:7~\y.~~,~~'~ ,:':' :" " "n·/,:·_w,,.,,,,,~ 

Aula
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Vamos a ver os Ilspetos mais importantes da 
questiio: 

A musica popular e psicologicamente inex
pressiva' 

A primeira vista parece. Mas parece justa
mente porque e a mais sabiamente expressiva de 
.todas as musicas. 

o problema dn expressuo musical e vasto por 
~demais pra ser discutido aqui. Parece mais acer
.tado afirmnr que a musica nao possui nenhuma 
for~a direta pra ser psicologicamente expressiva. 

A gente registra os sentimentos por meio de 
palavras. As artes da palavra sao pois as psico
logicas por excelencia. E como os sentimentos Be 
refletem no gesto ou determinam os atos as artes 
do espa~o pelo desenho e pela mimesis coreografi
I{:a podem tambem expressar a psicologia com certu 
verdnde. Torno expressar no sentido de contar 

·qual e n psicologin sern que ela seja sabida de 
antemao. 

Pois n musicn nao pode fazer i880. Nao pOR-

Rui nem 0 valor intelectual direto da palavra nem ; 
o valor objetivo direto do gesto. Os valores dela j 

sao diretamente dinnmogenicos e 56. Valores que ) 
criam dentro do corpo estndos cenestesicos novos. 
Estas cenestesins sendo provocudas por urn ele
mento ext.erior (a rnusica) que 6 recebido por uma 
determina<;ao dn vontade (pois a gente quis escu
tar a musica) sao observadas com acuidnde parti
cular e interesse pela conscicncia. E a conscien- \ . 
cia tira delas \Imn por<;ao de ('onclusi'i(>s intelcctuais 
~ue as palaHns hotisam. F..taB conclusncB BO Berno .1 

exatas si forern cOl)('hJs(;e~ fisiologicas. }~sta ccr
t.o falar que uma musica e bonita ou fein porque 
certoB estados cenestesicos agradam ou desagradam 
sem possuirem interesse pratico imediato (fome, 
sede etc.). 0 agradavel sem interesse imediato (. 
batisado. com 0 nome de Belo. 0 desagradnvel com 
o nome de Feio. 

Inda estara certo a geute chamar uma mllsirH 
de molenga, violenta, comodn porquc certas c1il1a
mogenias fisiologicas amolecem 0 orgnnismo, regll
larisaIn 0 movimento dele ou 0 impulsionam. E~

tas dinamogenias nos levnm pra estndos psicolof{i
cos equiparaveis a outros que ja tivemos nn videt. 
lsto no~ permite chamar urn trecho musical de tri,,
tonho, graeioso, elegante, apaixona.do etc. etc. J ii 
com muito de metafora e bastante de conven~no. 

S6 ate al chegam as verifiea~c)es de ordem fisiopsi
quica. 

Mas a musica possni lUn poder dinamogcni<'41 
muito intenso e, por callsa dele, fortificn e acentlla 
estados-de-almn .~abidos d,. antemao. E como a~ 

dinamogenias dela nao tern' 8i~IJifi(~ndo intelectllul. 
sao ~Bteriosas, 0 pocl('r 8ugesti vo cia rnnsicu c~ 
fOrImdavel. 

Ora 0 que que a ml1~i('n populnl' faz dess(' YCl

lores e poderes' E sempr(' f'm·t<,mellt,e clinam()~('

nica. ~ de dinamogeJlill s('rnpr(' tlg-rnclavcl porqll[' 
resulta diretamente, scm nenhllmn el'\)(1ifjao fah;i
fieadora, sem nenhurn individualismo exclusivista. 
de necessidades gerais bnmanas inconscientes. E 
e sempre expressiva porquc nas~e de necessidnd('~ 
essenciais, por assim c1izer intcressadas do ser (. 
vai sendo gradntivamente despojuda das nrcsta~ 
individualista. dela a medida que Be torna de todo, 
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••	 e anonima. E como 0 povo c inconscientc, c fat,n
Haado, nao pode errar e por isso nao confundc 

• {{ 
umas artes com as ontras, a muaica popular jamaiM•	 .~~ nno 6 a expresfliLo elns pnlnvruA. Nnsce scmpre d(' 
estados fisiopsiquicos gerais de que apenas tambtml• I ~~ ~ as palavras nascem. E por isso em vez de ser ex•

•	 pressiva momento por momento, a musica popular•
•	

cria ambientes gerais, scientificamente exatos, r('
sultantes fisiologicns da gra~a ou da comodidade. 

•
 da alegria ou da tristurn.
 

• ~ isso que 0 compositor tem de fazer tambem. 

• ~ impossivel pra musiea expressar (eontar)

•
.. o verso:
 

"Tanto era bela no seu rosto a morte".
 
Mas ela porle erial' uma cenestesia relativa ao 

passo do Uruguai. Ambientar musicalmente n..• ouvinte de forma a permitir pela sugestao da dina
mogenia uma perceptilidade mais vivida, mais gt>
ral, mais fisiopsiquica do pocma. 

Pois esm ambientlu;ao nao impliea liberdadt' 
individual nem muito menos ausencia de caraeter 
etnico. Nao so dentro de rcgras e formulas estrei
tas os genios souberrlm ambientar os poemas que 
musicavam, como nenhum Uelel'l depois que a mu
sica se particulariRou em C'scolas nacionais, deixou 
de ser nacional. 0 rlilerna em que, se sentem os 
compositores braRil('iro~ vern duma~'alha de cul
tura, duma4fatalinadt' de educa<;iio e duma igno
rancia eatetiea. A ~ eonsiste na 
despropor,:ao de interesse que temos peln coisa 

('" estra,?geira e pels ("oba naeional. Essa despro
, por,:ao nos pennitt> :-:entir nn permanencia do n08

~ so ser mediocrid.des como LeoncavalJo, Massene! 
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ou Max Reger ao !Jasso que uma voz de ('ollgll 011 

de catira e urn acaso dentro de nos.(l) A fatali
~ 

.da~ d~eac;!o (,ollsiste no estud0 neceSRarlO (' 
quoti(I1nno d08 gfzUH!(,g g(,llio!'l C du culturu curo
pea. Isso faz com que a gente ndquira as normaR 
desta e os geitos daqueles. E ~ 

.tica eque faz a gente imaginar num dilema que na 
~dade nao existe, e uma simples manifesta<;uo 
de vaidade individualista.. 

Mas como nao tenbo a minima idea de regeitul' 
os direitos de expressao inrlividual inda quero C:'

clarecer urn bocado 0 emprego da melodica popular. 
(I) 0 problema da ainceridade em arte eu ja diecuti umll leita em arti· 
guete de jomal (Diarlo Nacional, "A.ngelo Guido", S. Pnulo, lO·XI-192i). 
Conteaao que 0 eoneidero perleitamente deeimporlante. Mas 0 arti~LI 

&feilloado pel. tr.di~o e cuUur. (que nio dependeram da cscolba del" 
e v~m dOl profell8Orea e do ramerrio did'tico) adquiriu urn gelto nntu Tal 
de eureTer 0 do compor. E depoie nio quer mudnr esec geito porque ~ 

aillCe1'o. " Is80 6 bobn~em. A einceridade em ute jll principia por eer 
urn problema dillCutibilill8imo por~m meemo quo" nio t6eee, 0 noe~o easo 
cOlltillua deelmportuutf'. AMm da sineeridade do geito, rxiete a intollg~n· 

cia que atinRO "onvl"~Oce novae. Alelll do sillceridadl' do !If,bito cxietc a 
sincerldade Intelectulli. Deede 'Jill' a gente cbega a umn convic<;io nova. 
da um exemplo nobre de einceridade, contmriando 0 babito, 0 geito jil. 
adquirido pra respeitar a eonvie<;io nova. 0 iIIdivlduo que eet5. cQnvieto 
de que 0 Braeil pode (' dcve ter mueica pr6pria, devo de "cguir eMB eon· 
vi~ muito embora ela contrarie aquele htibito antigo pelo qual 0 ind!vl· 
duo mnntava tl'm:ls c moeieae via I,eonCllvallo·Masaenct-Rej(lJr. g iso" 
nem , tio ditlell como pareee. Com poucoe anoe do trabalho litcrario de 
alguna oe poetRIt III1VOS npareeendo traz:om al(ora um eunho inconCundlvcl 
de Bruil na poeltla' dtiles. Outro dia urn musico inda eetudantl' ma Cain VII 

na diCleuldade vasta que eenUa em contlnuar 0 eetudo da Cug.. vorqll~ por 
tar 88Crlto UOlS8 poucas obrne braeiloiras J4 .e ClCo.lulIIGrG tanto que tudo 
l1\e .aw. bTa.nJeiro dtJ illvetl<:40. Noe paille. em que a cultura "pareec dl' 
empJ'll8t&do que ne'n oe llmericanos, tanto o. Indlvlduoe como a Arte 
nacioD&1laada, thn de passar por trh lue.: 1.- • lase da tll,e nseional; 
2.- • lue do ~C1tlimetl'o national; 3.- a laee da i"co",c~ncia nllc!onlli. 
56 Delta 41tima II Anc culta II 0 Indlvlduo cutto eentem a einooridade do 
h&bito e a sineeridlldc da eODvicc;li.o eolneiderem. Nio e no88o CUD ainda. 
Multo. de n6s js estamo~ eentindo braaileirnmente. nio tern dovida, po
rm 0 noeeo l'ora~io 88 diepersa, noua eultura noe atrnic;oa, DOSllO gelto 
noe entraquecc. Mll8 II nobiliesimo, demonstra orl(anieac;ao, demonatra 
caraeter, 0 q'le IHie D "ontade como sentinelll da rac;a e nio deisa entrar 
o que 6 prejudieinl. J=: mascullno a gentc ae lI8eritiear por uma eoillll pr/i· 
tiea, Terdadeir". ,,,. '1111' hcneCldariiu 01 que vierem depois. 
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Si de fato 0 compositor Be serve duma mclodiu 
on dum motivo folelorico a obra dele deixa de ser 
individualistamente expressiva como base de inapi
ra~io. E fica 0 mesmo si 0 compositor deliberada
mente arnolda a ~nven<;io ~o~ proces~os popularcR 
nacionais. Isso nao tem dUVlda. Porem a base d(' 
inspira~io tem valor minima ou nenhum diante 
cia obra completa. Basta ver certas harmonisa
90es artisticas de cantos populares. Bela Bartok, 
Luciano Gallet, Gruenberg, Percy Grainger per
severam nos seU8 caracteres individuais, harmoni
sando coisas alheias. 

Ate em musica de canto 0 compositor pode (' 
deve se utilisar da melodiea popular. E nao s6 
empregar diretamente a melodia integral que nern 
faz frequentemente Luciano Gallet como a modi
ficando num ou noutro detalhe (processo comum 
em Vila-Lobos), ou ainda erppregando frases po
pulares em melodia propria (L. Fernandez na 
"Berceuse da Saudade"). 

Alem disso existem as peculiaridades, as cons
tancias melodicas nacionais que 0 artista pode ern
pregar a todo momento pra nacionalisar a inven~iio. 

As formulas melodicas sao mais dificieis de espe
cificar que as ritmicas ou harmonicas nao tern 
duvida. Mas existern porem e nao e possivel mais 
imaginar urn compositor que nuo seja urn erudito 
da arte dele. Afirmar que empre~nrnos a sfncopa 
ou a setima abaixada e urna puerilidadt:>. 0 com
positor deve eonhecer quais sao as nossas tenden
cias e constancias melodiras. Alias a setima 
abaixada e urna tendencia brasileira de que carece 
matutar mais sobre a extensao. Isso nos leva pTO 
hipofrigio e as consequencias harmonicas deri-
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vante8 alal'gam um I.>ocado a obcessao do t.onal 
moderno. 

E a riqueza dos modos nno para ni nao. Dc 
certas melodias de origem africana achadas no 
Brasil se colhe uma escala hexacordal desprovida 
de sensivel cujo efeito einteressantissimo (ver nos 
Anais do 5.° Congresso Brasileiro de Geografia 
1.° vol. as melodias colhidas por Manuel Quirino). 
Este fenomeno e bern frequente. Eduardo Prado 
no volume sobre 0 Brasil na Exposi<;iio Interna
cional de 89 (ed. Delagrave, Paris) registra u 
observa~ao dum musico frances sobre melodia~ 
nossas desprovidas de sensivel. E mesmo n~ste 
Ensaio vai como cxemplo disso a versao paraiba
na do "Mulher Rendeira" em que a sensivel e evi
tada siatcmaticamente. 

A melodica das nossas modinhas prineipal
mente, e tortllradissima e isso C lima constancia. 
Na cantiga pra('eana 0 brasileiro gosta dos saltos 
melodicos audaciosos de setima, de oitava (Fran
cisca Gonzag-a, "Menina F~H'eira" no album de 
A. Friedenthal) e ate de nona que nem no lundu 
"Yayn, voce quer morrer" de Xisto Baia (A ji'rie
denthal, "Stimmen deT' VOlker" \'0J. f).o; "Parel e 
Tinta" n.o 1, S. PlIIlJO). Xn 2.:1 pal'te urste Jivro e 
facil de nRRlmtar i~so. (0 ViJn-Lohos nn "Moclinhn" 
(Seresta n.o 5, cd. C. Artllr ~nJlolc:io) mORtrll hun
bern urn exemplo cheio ue espirito. 

A inquietac;ao da Hnha melodica aparCt'e atl~ 
no canto caboclo embora mpnos frequentenwntf·. 
Esta no "Fotorotot6" (L. Gallet "6 Melodias Popu
lares", cd. cit.) e no "Boiadeiro" (A. Levy,", "Rap
~odia BrasiJeira", ed. L. Levy e Innfio). 
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46 MARIO DE ANDRA.DE........ Nossa !iriea popular demonstra muitas feitas 
caracter fogueto, serelepe que nao tem parada. As.. frases corrupiam, no geral em progrcssoes com uma.. esperteza adoravel. Sem que tenba nenhuma seme
lhan~a objetiva, isso nos evoca a alegria das sona.. tas e tocatas do sec. XVIII italiano. ::m lembrar a.. "Galhofeira" (ed. Bevilaqua, Rio) de A. Nepo
muceno... ,"''J'~..v A'- Dessas progressoes melodicas e arabescoB tor

.... \ff ' turados possuimos woa col~ao vastissima. Lou
. , ren~o Fernandez no admiravel "Trio Brasileiro"...

(ed. Ricordi, Miliio) emprega a simples gradac;ao ... descendente com sons rebatidos: ...... 
~qt~--mm'k. 

~ 
~...
... Esaa f6rmula esquematica efrequente na nossa
 

musica popular e se manifesta tambem numa infi

nidade de variac;oes. NouLuar do Sertao", na "Ca
... bocIa do Caxanga", no"Apanbei-te Cavaquinbo" de
 
Erneato Nazaret, nas estrofea de muitaa pec;aa reve
... ladas aqui, etc. etc. Nos nosaos contrapontoa de 

~ flautas das orquestrinhas e cboros vem muito dis.. so. No"Arrojado" de Ernesto Nazaret (ed. Bevi.... laqua, Rio) a gente percebe logo 0 caracter flautis
tico pelo requebro relumiante do arabesco. ....

Ate nas modas caboclas mais simples aparecem .. com frequencia movimentos desses. No arabesco .. tao (~omum nelas:.... 
.~~-C~- , -~t6.r~~-~ 

.t~ENSAIO SUOIa: A :\ll'~ll .\ 1l1\.\~II.FIl',\ 

ja 8urgem emhrionarios 0 saito lllelodiro ne t('r.;a l' 

os Bons rebatidos. As varin~oes sao incontaveif;. 
Ei8 como Ilparccc lin "Pirl'rot" el(' Mnr('clo 'rllpi
namba (ed. Campassi e Camin He Paulo): 

" t~·*ibl~9_WI#
 
do "Rebolic;o" (E. Nazaret, ed. Casa Artur Napo
leBO), que emesmo um rebolic;o do apa virado. 

E quem nao reeonhece logo urn patrieio no 
rcquebrado: 

. ._--::_. ":::.~~~--=--

Outra observa<;ao importante e que a nossa 
melodiea afeic;oa as frases descendentes. No Bubli
me "Rasga Cora<;ao(O) (Choros n.o 10 cd. Max 
Eschig, Paris) se pode falar que tudo de8(~(,. Com 
excepc;iio de arpejos e melismas rapidos solistas l' 

da frase estupenda em notas rebatidas no pistiio. 
tudo desce impressionantemcJlte(l). A propria dc~
caida escalar (de que urn exemplo gosto~o estu no 
U Ramirinbo" de E. Nazaret, ed C. A. Napolcuo) 
inda se especialisa nisso que a maioria das f('Ha~ 
vai parar na mediante (V. 0 Fnnnang-o R de r'ort:l
leza na 2.:1 Parte). IJlflllr'l\(~ia (Ie certo till Illall in 

(.) de VIl1B·Lobo~, 

(I) Be ObllerVB como no "Blltuque" (A, Ncpomueeno, "S6rie Braaileira" 
n.O 4, M. C. Artur Nnpoleiio) certa frnse repetidl1 ~empre polaa eordaA. 
al'rCl'6n(lI II afncopn ubri~/lt6rill em todoR telDro~, vni em progreasiio po' 
r6m aaeendente. ~ uma frnse scm cl1riltcr, pO~lI\1indo II ret6riea no.eiOllal 
maa nilo pos3uindo na.. ionnlidade. UnllL fal~ificn(:iio nacional. .16 porl'lII 
no Int.'rmfdio (n." 2 dll ml'IImn I....:u). c"rlus urnlocA"oA ,'m deAta..:"I". 
tieaeendentl'A, (comps, 15 Il 18·, Ilio l'tOm milia raractrrllltict>lI "pellAr .11, 
nio truercm 1Ilncopa. 

.......
;;it.. -5 '.. .... _... .."....--'" .. . jjt'" •.• .•...•.. ... ' , ··,.rl'·;:._III1••Net''riM"' 1 'm"i 
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de organizar em te~ae. Embora nao seja possivel 
generalisar n6s temos urna tal ou qual repugnancia 
pela fraqueza crua da t6nica. Jt comum a frase pa
rar nos outros graus da triade tonal. 

As quedas pra mediante atingem as vezes urna 
audacia deliciosa que nem por exemplo no refr8.0 
instrumental do "Tab! subiu no pau" de Eduardo 
SOllto (ed. C. Carlos Gomes, S. Paulo). ~ ate curio
so de notar que certas frases europeas que nem: 

40\ nit J! n 1'3 I J I 

em que a gente percebe um modismo bastante por
tuga, ficam bem mais brasileir8.s si a queda termi
nar na mediante: 

Alf plJlJl )1 

Quando eu era piazinho tive urn primo fazen
deiro que cantava uma cantiga sorumbatica nada 
feia. Caia sempre na mediante: 

.. 
Essa melodia jamais que J:.lude lUe csquecer 

dela. Ficou bern gravada na minha malillconia pa
ciente. Quadrava bern nos versos, hoje esquecidos, 
mas que me lembro falavam em quando ().~ m.eus 
olhos n.ao se abrirem mais. .. Germano Borb~ mor
ren novo. 

~ 
~ 

Sera possivel descobrir ainda outras constan

cias melodicas porem iSBO deixo pros musicos mes

mo. Os admiraveis Choros de Vila-Lobos, pra con

juntos instrumentais de camara (v. Choros n.o 2,
 

oed. C. Artur Napoleao; Choros n. 4, ed. Max
 
Eschig), todos sao verdadeiros mosaicos de cons

tanciae e elementos melodicos brasileiros.
 

POLIFONIA 

o problema da Harmonia nao existe propria
mente na musica nacional. Simplesmente porque I' 
os processos de harmoniza~8.0 sempre ultrapassam ' 
as nacionalidades. 

Na infinita maioria dos casos a barmonisac:ao 
acompanbante tem pouca importancia na musica 
popular. ~ certo que 0 emprego dos modos e das 
escalas deficientes, sistemas gaelicos, chineses, ame
rindios, (11 africanos, cria necessariamente uma am
biencia harmonica especial mesmo quando as p~ae 
sao monodicas. Em certos casos essa ambiencia 
pode se tornar caracteristica. 

Porem esse caracter e muito pouco nacionali
sador porque a musica artistica nao pode se restrin
gir aos processos harmonicos populares, pobres por 
demaia. Tem que ser urn desenvolvimento erudito 
deles. Ora esse desenvolvimento coincidirs. fatal
mente com a harmonia europea. A nao ser que a 
gente crie urn sistema novo de harmonisar, abando
nando por completo os processos js. existentes na 
Europa.' Carecia abandonar desde as sinfonias 
(I) Entre os indios do extremo norte brarueiro a gente encontra sistemas 
pntatoniCOB curioaos como fa·mibemo)-re·a1bemo)·)a-fa (Koch Orilnberg 
"Vo.. Boroim. Z1UD Orinoco" ll.o 'rot ed. Strecker. 8ehrOder, Eaturard). 

j
::: I ...."
~ . ,.' -~",",'~." '~ 'f!! !I!JIl!!l¥ii!2Jlll!:;";':;':';;,L~,,;:;:,;:,C;t.:::t;,,;:,;,; ., 
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! e diafonias pitagoricas, desdeo conceito do acorde dade e aUBtriaca' E por causa de Tartini serao 
~ por superposi~ao de ter94s, e a gerarq_uia dos g.raus italianos 0 maior e 0 menor modernos , 

...
 

... 
tonais, desde os cromabsmos, altera~oes, apoglatu

... '\ ras etc. etc. ate as nonas, undecimas, decimastercei- It absurdo pretender barmonisa«;no brasi1eirlL 

.. . l·~ ras, a atonalidade e a pluritonalidade dos contempo- pois que nem a Alemanha nem a ltalia nem a.. ' '1 raneos. Ora isso e urn contrassenso porque uma Fran~ com seculos de forma<;ao nacional, jamais 
: cria~ao dessas, sern base acustica sem base no po- nao tiveram iSBO e adotaram as quartas e quintas do ... pulario, soria neeessariamonto falsa 0 quando mui- organo talvez latina e as ter<;as e sextas do falso,J! 

... : ti to individualista. J amais nacional. bordao talvez celtico. 

... :. J E alias seria possivel uma cria~ao assim que Na infinita maioria dos documentos musicais 

.... deixasse de ja ser europea' Creio que nao porque do nosso populario persiste 0 tonalismo harmonica ... ~ '1 iria coincidir com a atonalidade e a pIuritonalida europeu herdado de Portugal. Nossa harmomsa<;ao '. ... ,~ $ de modernas. tern que se sujeitar consequentemente as leis acusti
cas gerais e as normas de harmonisa<;ao da escala.... Alem disso rnesmo os rnodos ou as escalas exo
ternperada. Os processos de enriquecimento dessa ... tiCU8, quer aqueles por intermedio dos tons-de
concep<;a.o harmonica, pluritonalidade, atonalidade, ... igreja, qu~r estes pela rebusca. do pitoresco 

(' cio novo, Ja frequentarn a harmoDlza<;ao europea quartos-de-torn, js. estao se dpsenvolvendo e siste...... 
~ abundantissimamente desde 0 Romantismo e lhe matisando na Europa. E rnesrno que urn processo 
.... Irwnram urna liberdadee variedade que ninguern novo apare<;a por aqui: e inven~ao individual, pas
.... nao tira dela mais. sivel de se generalisar universalmente. Nao podera 

assumir caracter nacional. 
A harmonisa<;ao europea e vaga e desra~da. 

Muito menos que raciais, certos processos de har E si de fato numa ou noutra pe<;a em que 
monisa<;ao sao individuais. Todas as sistematisa ocorra urna escala deficiente africana ou amerin
~oes de harmonisa~ao que nem 0 crornatismo de dia, 0 maior com intervalo de tom da sensivel pra 
Tristao, os acordes alterados franckistas, as nonas tonica que nos leva pro hipofrigio, ou ainda 0 tri 
(' undecimas do Debussismo, principiaram com urn tom da tonica pra subdominante que nos leva pro 
inrlividllO. Porem como este individuo tinha valor hipolidio (ver na 2.- parte 0 "Pregao do Cego" e 0 

e se Ilfirmou, 0 processo dele foi aproveitado par fandango "Nao canto por canta"), si num caso 
Ol1tro~ niio so do meSlIlO pals COJllO de Wda a parte e desses c possivel criar uma ambiencia harmonica 
limn atimo 0 processo perdeu 0 caracter nacional extravagando do tonalismo europeu (coisa alias em 
que poderia ter. Haja vista a harmonisa~ao de De que os compositores inda niio tern pensado) isso 
bussy que fez fortuna ate no jazz r E por causa sera apenas uma ocorrencia episodica. E alias quer 
de Schoemberg a gente pode falar que a atonali a gente tome essas manifesta<;oes como modos, quer 

j 

;:'".-.. "',....'\~".. • -, -"..o:,.;.o'",,,,jId"J'-"O;"CY;'F~· -.1' "·';·"Y'i.. Y,~'"'·'-i,·~'r"}j',~:"'~':"I'i"':t,}:<;WfT'f';;-:' ,,~.;r~ 
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como altera~aes tudo isso ja. ocorre na harmonisa
- t mbom (1)

~ao europea a ~ .. , 
Onde ja 08 processos de simultaneirlade ,so

nora podem ussumir maior C&ractcr nacional 6 na 
polifonia. Os contracantos e varia<;oes tematicas 
superpostas empregadas p.elos noss?s !lautistas s~
resteir08, os balXOS melodlcoS do vlolao nas modl~ 
nlIas, a maneira de variar a linha melodica em 
eertlls pe~lls, tudo i880 desenvolvido pode produzir 
sistemas raciais de conceber a polifonia. E de fato 
ja esta sendo como a gente ve das "Melodias Po
pulares" harmonisadas por Luciano Ga.llet, das 
Serestas, Choros e Cirandas de Vila-Lobos. Numa 
Sonatina inda inedita desse mo~o de futuro Mozart 
Camargo Guarnieri, 0 Andante vern contrapontado 
com eficiencia nacional e magnificamente. 

Em Vila-Lobos a maneira de polifonisar ja nao 
e mais 0 emprcgo direto do processo popular mas 
uma ila~ao vasta dele. Si por vezes neste coml>0~ 

sitor 0 processo se conserva nacionalmente reco~ 
nhecivel (Seresta n.o 11, "Redondilha" seresta n: 6, 
"Na Paz do Outono" ed. C. Artur Napoleao), si 
por vezes a genialidade da inven<;iio torna a obra 
impossivel da gente discutir (0 baixo-obstinado da 
"Nesta Rua", Ciranda n: 11) sempre isso contem 
o perigo imillcntc dc amole~cr, abafar, desvirtuar 0 
earactcr nacional da inven~iio. E e mesmo 0 que 
snccdeu algumas feitas. A ila~ao, a generalisa<;ao, 
(1) l'or vhc~ no cntallto limn ou outm illv('lI<;iio barmunil'R Re eervindo 
de proceReol jfL eonaagradoe cOlleegue fortifiear a ambMDeia naeional do 
tr('cho. 8e obeen'e por eJ:eml'lo 0 palllo magnlfleo do Trio Br8sileiro 
(L. Fernandez pg. 16) a que 0 pedal e 0 organo imprimem um sabor 
h6mido de ,mato quente, extranhamente verde. E IIll eompare ell8& in· 
\'('nt ii " cllrllcterillante eom a hllrmonis8~iio lameDtbei do me.mo tema, 
ablolutamente dellellrlleterisante, feita por NepomuCleDo DB "Alvorad. 
na 8errll" (comp. 11 a ~O, n.o 1, "Suite BruUeira", ed. cit.) . 

.=; 
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o desenvolvimento dos processos populares te]11 de 
ser feito sempre com muito r.ritcrio porcille siuiio 
a pe~a pode pcrder 0 caractcr nacional, como e 0 
('nao do trio II Scrrunn", ulius esplcmlido, de llClll'i
que Osvaldo (ed. Ricordi, MiHio). 

o problema e bern subtil e merece muito pell~ 

samento, muito raciocinio dos nossos artistas. Nada 
impede por exemplo que os proeessos de melodia 
aeompanhante que os 110S808 violeiros cmpregam 
sistematicamente no baixo, passe pra.s outras vozcs 
da polifonia. Esse baixo se m~nifesta as vezes como 
melodia completa e independente, apenas COllcor
dando harmonicamente com a melodia da vox ptin~ 
cipalis. :e como 0 conceberam L. Gallet. em "Foi 
numa Noite Calmosa" das Melodias Pupulares Dra
sileiras (ed. cit.) e Camargo Guarnieri no Andante 
da SOllatina. Ora sao simples elementos lllclodicos 
de trallzi~ao ou simples floreios episodicos de E'I11'i
quecimcnto. Estes elementos sao hem caracteristi
cos. E cstao mllito bern caracterisados 11a modilllIa 
"Meu Cora~ao" de Lourcn~o Pel'llUlldcz (cd. Beyj
laqua). Nas Cirandinhas n: 7 "Todo MUlleio 
Passa" (cd. C. Artur Napoleii.o) 0 caraeter itlfUlltil 
corn que a pec:a c concebida me parece que lli.lO j ns
tificava os elementos dcsse gencro, meramente ('011

vencionais e descaracterisados que apare~('m lJa 

primeira parte. 

Qual1to aos processos ja europeus de polifoni
sa~no eles sao muito pcrigosos e na mnioria das fei
tas descaracterisam a melodia brasileira. Ou pelo 
menos a revestem muito mascaradamcnte. E 0 que 
a gente pode observar no "Sapo Jururu" tratado 
por Vila-Lobos nas Cirandas n.· 4, "0 Cravo u1'i
gou com a Rosa" (~d. C. Artur Napoleiio) e rnais 

. ;,; 

~- "",","" 
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 fortemente ainda na "Puxa 0 Melao" de Luciano 

Gallet (Melodias Populares, ed. cit.) na qual a repe
tic;ao canonica no acompanhamento, da propria me
lodin principnl, npcsnr do brnsileirismo incontrns
tavel desta, assume 0 aspecto de mera retorica euro
pea. Tambem no 1: Tempo do "Trio Brasileiro" 
de Lourenc;o Fernandez (ed. Ricordi), a exposiC;ao 

I
i· do tema ern fa menor segue descaracterisadamente 

nn dinlogac;ao imitativa de violino e violoncelo, no 
l)nsso que nn exposic;ao do 2.° tema em la b tl:r-ainr 
o ncompanhamento dQ piano, mais caracteristico, 
torna bem rnais aceitavel a imita<;ao. Processos 
desses nao s6 nao ajuntam caracter pra obra como 
podern descaracterisa-Ia. 

INSTRUMENTAQAO 

Sera. que possuimos orquestrns tipicas' Pos
suimos embora elas nao. sejam tao caracteristicas 
como 0 jazz, 0 gamelan, ou os conjnntos havaianos 
e rncxicanos. Catulo Cearense no "Braz Macaciio" 

».rnera urn eonjunto eaboelo assirn: 

st "Rebeca, frauta, pandero, 
~. ~ Crarineta, vioHio, 

. Urn bandao de cavaquinho, 
" Urn ofiscreide, urn gaitero ~,»~ Que era urn cabra rnesrno Mo, 

" Caxambu ... " 

Mais pra diante ajunta 0 recorreco, 0 que faz 
a gellte maliciar que a enumerac;ao foi em parte de
tcrminada pelo acaso do metro. .. Porern e incon
testavel que na orquestrinha do poeta a gente reco

\ 

7 2 um W"',c'.ii)L'.:::>...',,:L' ..c<o"c· 
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nhece a sonoridade mais cOllstante da instrument'l
<;ao nacional. Me:-;mo os agrllpamclltos praecalJOs 
se aproximam disso bern. Nas orquestrinhas dos 
fnndangos prnici!'oH de H. Puulo ol'm're "0111 mais 
frequencia 0 conjunto: rebcca (Vi01illO) viola, pall
deiro, adufe, machete. A sanfona que esta influill
do bern na melodica da zona mineira, eacompanha
da por triangulo nos fnas de Pernambuco. 

o fato da mnioria desses instrumentos serem 
importados nao impede que tenbam assumido ate 
como solistas, caracter nacional. 0 proprio piano 
alias pode ser perfeitamcllte tratado pclo composi
tor nacional sem que isso implique desnacionalisa
~ao da pe<;a. 0 violino se aeba nas rnesmas condi
~oes e esta vulgarisadissimo ate nos rneios silvcs
tres. Numa fazenda de zona que permaneceu espe
cificamente caipira, tive ocasiUo de escutar uma or
questrinha de instrumentos feitos pelos proprios 
colonos. Dominavam no solo urn violino e urn vio
loncelo. " bern nacionais. Eram instrumentos tos
cos nito tern duvida mas possuindo uma timbra«;ao 
curiosa mcin nasal mcin rachada, cujo caracter e 
fisiologicamente brasileiro. 

Nao se trata de desafinac;ao com a qnal nao 
posso contnr aqui, esta claro. Se trata de caractcr 
de sonoridade, de timbre. Ora 0 timbre sinfonico 
da tal de orquestrinhn COill('idia bem, COllI a ~(lIlO

rirlade musical rnais frequente dos solistn~ n dos 
conjuntos vocais brasileiros. Muitissimo mn if' tos
ca e sem refinamento, era em liltima an:ilise a mes
rna sonoridade quente ingenua verde do admiravel 
Orfeao Piracicabano. Quem escutar com nten«;i'w 
nisso urn conjunto coral estrangeiro desses que nos 
visitam, russos, italianos, alcmiiis e urn conjunto 

\ 
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brasileiro poe logo rcparo llwna diferen~a grande 
de timbre. E essa timbra~iio anasalada da voz e 
do instrumento hrasileiro e natural, e climatica de 
corto, efiHiologica. Niio flO trntll clo ... c~rC'ito tc.!IIO
rista italiano ou da fatalidade prosodica do frances. 

Talvez tambem em parte pela frequencia da 
cordeona (tambem chamada no pais de sanfona ou 
de harmonica), das violas, do oficleide, por urn fe
nomeno perfeitamente aceit&vel de mimetismo a 
voz nio cultivada do povo se tenha anasalado e 
adquirido urn numcro de sons harmonicas que a 
aproxima das madeiras. Coisa a que propendia na
turalmente pelns nossas condi~oes clirnatericlls e 
pelo sangue amerindio que assimilamos. 0 nnns:.l
lado emolicnte, 0 rachado discreto sao constantes 
na voz brasileira ate com certo cultivo. Estao nos 
coros maxixeiros dos cariocas. Permanecem mnito 
acentuados e originalissimos na entoa~uo nordesti
na. Dei com eles urn sabado de Aleluia no corduo 
negro do "Custa mas Vai" em S. J oao Del Rei. 
Torllei a escuta-Io num Boi-Bumba em Hwnaita, no 
rio Madeira. E numa Ciranda no alto Solimoes. 

E cperfeitamente ridiculo a gente chnmar cssa 
peeulinridade da voz nacional, de falsa, de feia~ so 
porqne nuo concorda com a clnridnde tradicional 
da timbra~uo europea. Ser difercnte nao impliea 
feiura. Tanto mais que 0 desenvolvirnento artis
tico (lisso pelo cultivo pode fazer maravilhas. Da 
lira de 4 cordns dos TllpROdos J)Timitivo~ 11 On'cia 
fez as ]5 eordas da citara. Do santir oriental e do 
{'imhalon hUllgaro que Lenau inda cantoll, ao piano 
de agora, que distancia atraves de todns as varinn
tes de clavicordios I Da escureza e dos erres arra
nhentos da fala dele 0 frances criou urna escola de 
canto magnifica. Nosso timbre vocal possui urn 
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caracter passivel de se aperfei.;oar. No canto nor
destino tem urn desproposito de elementos, de ma
neiras de entonr e de nrti(~111nr, HllR{Wptlvc'iR dc' 
dm~cmvolvhllcl1to nrUstico. Hobrctmlo 0 ligado 
peculiar (tarnbem aparecendo na voz dos violeiros 
do centro) dum glissando tao pregui~a que cheguei 
urn tempo a imaginar que os nordestinos empre
gavam 0 quarto-de-torn. Pode-se dizer ql1e empre
gam sim. Evidentemente nuo se trnta dum quarto
de-tom com valor de som isolado e teorico, hasendo 
na divisao do semitom, que nem 0 posta em jugo 
faz alguns anos pelas pesquizas de Alois Haba. 
Mas 0 nordestino possui maneiras expressivas de 
entoar que nao s6 graduam seccionadamente 0 semi
tom por meio do portamento arrastado da voz, co
mo esta as vezes se apoia positivamellte em emissoes 
cujas vibra~oes nao atingem os graus da escala. 
Sao maneiras expressivas de entoar, originais, 
caracteristicas e dum encanto extraordinario. Sao 
rnanifesta~oes nacionais que os nossos compositores 
devem de estudar com carinho e das quais, si a gente 
possuisse profcssores de canto com interesse pela 
COhIll nacional, podill muito hem sair uma escola de 
canto nao digo nova, mas apresentando peculiari
dades etnicas de valor incontestuvel. Nacional e 
artistico. 

Mas eu estavu falando na divulga~ao silvestre 
que 0 violino ja tem entre 11<)S. ~ fato. 'famhcn! 
na minha viagem fceunda pela Amazonia, tive 
ocasiao por duas feitas de examinar violinos cons
truidos por tapuios que nao conheciam nem Ma
nallS. E ainda nesses a faetura produzia uma tim
hra~ao estranha que acentuava sem repugnar 0 ana
salado proprio do instrumeuto. As rehecas de C'ana
nea tarnhem sao feitas pela gentc de lao 
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o importante pro sinfouista nndul1:ll nau me 
pareee que se,ia se scr~ir p.ois duma orqu~stra ah~: 
lutarnente tipica. HaJa vIsta 0 ('n~o do JI17.7.. 81 C 

certo que n influcncill dele vale hem; Ri Rr1ll (-I<- 1\iio 
podemos imaginar a existencia do Octeto, de Stra
winsky ou de "Jonny spielt auf" dn Krenl'ck: 0 
valor dele como enriquecimento sillfonil'o me pa
recc pequeno. POl'que 0 fnto dos iusttmnentos poli
fonico! de percussQ.o que nem 0 piano C 0 xilofone 
fazerern parte quasi obrigada dnB obrns siufoni(·us 
de agora, 0 fato ainda do protngonisrno ate Rolista 
que a bateria adquire certas feitas (por ex. no No
neto, de Vila-Lobos), si coincidem com manifestn
~oes e tendencias do jazz: sao mais uma circuJls
tancia de epoea que influeneia afroamerieana. Niio 
e por causa do jazz que a fase atual c de prerlomi
nancia ritmiea. ~ porque a fase atual e de pre<lo
minancia ritmica que 0 jazz e apredado tanto. F~ 

com efeito, pra citar urn caso s6, a ~'Sagrac;iio da 
Primavera" de Strawinsky e anterior a expansiio 
do jazz na Europa e e jauma pec;a predominantc
mente ritmica" com uma bateria desenvolvida 
que. .. profetisava 0 jazz. 

o sinfonismo contemporaneo, que nno C de 
nenhuma nacionalidade, euniversal, pode perfeita
mente ser brasileiro tambern. 0 que nao quer dizer 

". que os nossos compositores devam trata-Io que nem V ~ fizernrn Levy, Nepornuceno e infelizmentc indn fa
·~ zern alguns novos. Porque e jttstamente a ?naneim V de tratar 0 instrumento quer solista quer concer

N :....1i" tante que nacionalisara a manifestat;lio instrn
V J r	 mental. Nossos sinfonistas devem de por reparo 

na rnaneira com que 0 povo trata 08 instrnrnentos 
dele e nao s6 aplica-Ia pros mesmos instrumentos 
con\o transporta-Ia pra outros mais viaveis sinfoni-
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nicamente. Porque si 0 artista querendo numa 
obra orquestral dar urn ponteio que nero 0 usado 
pclos violeiros e tocadores de violfio, pm;<'r nn par
titurn wn bandiio de cavaquinllo, vintc violas c qUill
ze violoes, ests. claro que sera muito dificil pelo 
menos por enquanto encontrar mesrno nas cidades 
mais populosas do pais, numero de instrurnentistas 
capazes de arcar com as dificuldades eruditas da 
c.oopartieipac;iio orquestral. Si eposRivel e recornen
davel que OB nossos cornpositores escrevarn pe~as 

pequenas pra canto e viola, pra vioHio e flauta, pra 
oficleide caxambu e piano, etc. etc. e mesrno pra 
conjuntos de camara mais ou menos tipicos, urn 
numcro orquestral de instrumentos caracteristieos 
dificultava enormemente a exeCUt;aO da pe~a. Por 
isso e tambern peln eficiencia de instrumentos de 
maior sonoridade, a transposic;ao de processos e 
justa e bern recomendavel. Alias e 0 que esta se 
fazendo com os compositores contemporaneos que 
tomei por mestres neste Ensaio. E ja que toquei 
nisto pec;o desculpa a outros compositores que tam
bern trabalbam a coisa nacional por nao citar as 
obras deles. Niio cito porque indn nno se distin
guem por uma dedicac;ao 800 problema, que tenha -~ 
eficiencia social. • 
~ 

Pois, voltando pro assunto: acho que as possi
bilidades de transposic:i'io indn Rno rnaiorf's do que 
o jn fcito. Ou rncnoreR .. , l'orquc a trnnsposic;i'io 
pode desvirtunr ou d<'svnlorisar 0 instrumellto. 
Como C 0 cnso por cxemplo de certas passagens 
do violino (especialmente os pizicatos da "Serta
neja") na "Suite pra canto e violino" de Vila-Lobos 
(ed. Max Eschig). Mas nossos ponteios, nossos 
refriies instrumentais, nosso ralbar, DOSSO toque
rasgado da viola, os processos dos fIautistas e dos 
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violonistas seresteiros, 0 oficleide que tern pra neSs 
o papel que 0 snxofone tem no jazz, etc. etc. uno base 
larR'a pra t,rallsposi~ii.o e tratnml'nto orqu(·:-:t rill. de 
cumm'u ou 8011sta. 

Eu tenho sempre combatido os processos tec
nicos e 0 criterio instrumental que enfraqllecem ou 
desnaturam os caracteres do instrumento e 0 fazem 
sair pra fora das possibilidades essenciais dele. 
Porcm uuo me contrauigo qui uao. Que 0 violiuo 
bnnque 0 vioHio, que a gente procure fazer uo viano 
urn realejo de rua, uma cnixinha-de-mllsi('a ou uma 
orquestra suo coisas que uao me illteressalll e na 
rnnioria das vezes sao coisas de fnto detestaveis. Niio 
se trata disso. Depois de Cesar Franck, de Debussy, 
de Vila-Lobos nao e possivel a gente afirmar que 
os limites tecnicos e estcticos do piano tenlll\m sido 
fLxndos por Chopin. Uma transposi.;ao (uao falo 
propriarnente de imi ta.;ao) dn tccnica c dos efeitos 
dnm instrurnento sobre outro pode ate alnrgar as 
possihilidades d&ste e pode camctcrisar l1adoual
mente a maneira de 0 cOllceucr. A illfluelll'ia do 
beleanto sobl'e 0 yiolino de Paganini e rnanifesta 
e n dcste sobre 0 piano de Liszt. Erllesto Nazal't't 
soube nalg'lllls dos tallg'os, dele transpor pro piano 
os 'pl'oressos flul1tisticos (' n ternicn (10 en\"nquinllo 
sem qne p(·rdessc pOl' iR~O 0 pinlli!';tico exct>lente ua 
ohra dele. LourellC:o F<"l'llulHlez na I'Can<:i'io do Vio
l('iro" «('d. B('dlaqlla) fa;'. nllu 11'Hll"I'o:,i,:i'io pill
nistica bem feliz do toque-rasgado. 

Pois em ol'questrn!'; ('om11l1~ mil!,; ('Olleehida~ 

assim, 0 inRtrumento tipico viria ajll11tnr 0 sen 
valor sonoro novo e n ~llU eficiencia de earacteril':n
<:i'io. ~ OSSOR ('olllpm:itores inc1n nao illln~inurnm 
11 i~so hem, ..A propria UlHllei ra ~e('('ioll:HIH, <.Ualo-
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galltc ('om que c tl'lltluln tlUltm~ VCZ('S n ol·(l11e~tl'll· 

<;iio moderna fncilita a introdu.;flO lwILL dc iw~tl'll

J)u'llfoK f ipi('OH. (Till iUHf.·III1U'llf,ulor horn pOl!C' 1111
IIlLL ol'tJll<.'~f \'ll tirnl' 1II1lifo cfcilo ('om \llIla sUllfoua, 
com n marimba, eOl1l duas, <juatl'o violas e olltl'OS 
iustrumcutos 1'01ifolJieos. E lllesmo os illstrlUJlCntos 
solistaH SCl'Vl'Hl tnmbelll, cstii duro. E podemos 
('rial' ugrul'amentos de bateria completamcnte nos
50S. Possuimos lllll dilllvio de iustl'UlUelltos mne
l'imlios c afl'i<oullos que lllerCC('11l estudo llmis iute
Jigente da pUl'te tIos nossos COllstrlltOl'CS de illSh'l1

lllClltoS l" dos nos!o:o!'; eompositol'cs. l~ oeioso ellU
mcrur tOUOH aqui, llleSIllO POr(jUe llao posso garuntir 
que n lllillha eolheita ja esteja coml'leta. l\Ia!' mn 
('stlldo do gl'ul'0 das tres flnutas pared, ("HOll
uouin" Hoql1ette Pinto) ou das llUlll('l'OSas flalltns 
dos Apal'ai (" In DUl;tcr des bra8ilialli~chcll Ur
wa1<ls", F. Speiser) }JOl' cxemplo, e ah~ollltalllellte 

l'e('omclIdave I. T:lllto mnis CJ ue os ill!';t1'1U1lCntos pa
l'cci wio dl'Y('1Jl [.;('1' ('h:IIlUH}O!'; dc flallta!';, l'oitt a so
noridade u<.'l(·s 1'01' causa <.10 material c <In clII!Joea
<lura, nil ('('rht (lue (., difcl'Cllte. E () hatacotl' () 
('hc('here 0 g-tlllza () euiguatazt''i 0 l'lIl'Ugt'l C jnraruI'a 
a inl1hia 0 adj:l ufofie lllemhi lJl('lllhi-elluc 1ll('llll.i
turlll':! ~lgog(j vatapi 1l1:lrU(~a bore onfu(l etc. etc. 
po<.lelll sCl'vir ue cOlluimellto ocasional C l'0l'\'cutll
1':1. IH.'l'lllancllte. .A musi('a bmsiJ('irn 0 lJue enrc('c 
('m }JriJl('ipul e do estudo e <1u HlIlO)' <los Sl'llS 

lllusicos. 

FOlnI.A 

I" Me falta trutar II pl'ohl<'ma da forlllll. .. ..\Ii{lS 
1)0<'; fieon do pas!'urlo UlIl cacoC'tc clC'h'stan'\: 0 de 
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chamar de bra.'lileiro a pec;a de caractcr nacional... Si urn costume desses era explicavel nos tempos 

.... de Nepomuceno e Levy, a~ora .ja nao tern rnzao rie 
scr Dllo. Nomo assim aviso. quo 0 compositor faz 
uma concessao ao exotico ou pro estrangpiro ("C()Jl

.... certo Italiano" Bach; "Sinfonia Espanhola" LaIo;.. "Suite Brnsileira", Respighi). ... Quanto no emprcgo de certas forrnas tradicio... nais nio vejo }Jrejuizo niS50 embora nno recomen
cleo 1J uma iuutilidade. Boje essas formas sao... simples nomes como J ono, Arad, nno tern valor for
malistico mais. Si a gente Ie "Sinfonia" no cabe.... 
~nlho duma obra moderna sabe que se trata de tra

~ balho mnis desenvolvido e nada mais. 0 alegro-de
-sonata anda bem desmoralisado. 

Mesmo naqueles que inda procuram scgllir 0 

.forrnulario elassieo, a desabusada liberta<;ao eon
temporanea perrnite constru~oes que horrorisariam 
a Stamitz,e ao proprio C. Franck taIvez. Se obser
ve 0 '''l'rio Brasileiro" de Lourenc;o Fernandez. 
Tratando a forma ciclica pela exposi~iio de quasi 
todos os temas no primeiro tempo 0 artista fez deste 
uma verdadeira conclusao antecipada. A Coda do 
alegro-de-sonata sobre 0 tema do "Sapo Jururll" 
assume no Trio 0 valor de cabe<:a e nao de coda: 
C 0 tema predominante. Com a constanciu dele e 
a circuIa~ao continua dos outros temas sucedeu que 
o Trio apesar de formalisticamente tradidonal ad
quiriu urn caracter de !Jarte unica duma unidade 
indissoluvcl em que os andnmentos diferentes sao 
vnlorcs expressivos de estados-de-musicalidade do 
artista e nao mais as partes dum esquema formal 
obrigatorio. Tudo feito com uma logiea admiravel. 
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Mas os nossos eompositorcs tClll dClllonstrado 
poder criador bern pequeno a resl'eito de forma, 
nao se aproveitando lIas que 0 popnlal'io lljll'l'st·lIta . 
Al"'orcitllJrl-He 1111uwlo J1Iuito de lIUJlll'S qlw JWIIl 

Vila-Lohos. Mas como a tu<1o (lt1allto fu;f" Vila
-Lobos imprimiu aos Ch/>ros, l"t'l't'stm;, Cil'lIJlda~, 

uma fl'i~uo indivi<Iunlista excessiva, lliio se utili
sando propriamente das forllllls populares lWIll alii 
desenvolvendo. Em todo caso 0 untoI' do genial 
"Hlifolga COl'a(]iio" emjll'egu tom fl'eqnelll'ia a Pt"l;u 
curta cm dois movimentos sem rcpetil;ao do prilllei
roo Essa forma, em que cstou longe de projlor 
uma origiualidadc brnsileira (vcr as ,uronndas" de 
n. Allende, clJilcuo, cd. Seuart, Paris) e comum 
elll nosso poplllario. Ocorrc nas rodas illfantis (".A 
Pombinha Voou·', "Padre Praneisco", 2.a Pill'tl') 
nas toadas e frequentemcute nos cocos (ver uu 2.a 

parte) . 

o canto nuC'ional aprcsenta uma vuricua(le 
formal qu(' scm ser originalidade <In base vasta pl'a 
critu;iio urtistica de mclodia acompanhada. Possni 
ullla diversidade rica de forulUs estroficus com ou ' , 
sem refrao. Meslllo a melodia infinita encontra . 
solu~oes formais tipicas nos cocos. E verdade que 
na segunda parte deste livro £lou apenas uma amos
tra do que suo os cocos. ~ que rescrvei a maioria 
dos doculllcutos coleciona<Ios pra um livro que suira 
o ano que vem. Ventre os desafios muitos se rcvcs
tern llumn forma estrofica tao \'uga (2.a parte, os 
dois Ile!'infios com Mane £los Riach:lo) qHe I'iio J·cI·i
tatinlS l('~itimos. Aindn soh 0 ponto-uc-\'i!'ta lin. 
mclo(lin int'inita OR fllwlnng-oR pClnlistns I'iio !II' lllO

(11')0 hOlll. l~ aiwln IClllbl'o os mal'teJos, certos lun
lhIS Illllito ufl'icalli~ados ("}.Ia Malia" na 2.11 parte; 
"Lundtl do Escl'avo", Rev. <Ie Autro)lofagia cit. 

~~~- ~......
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.. n.O 6) as parlendas, os pregoes os cantos-de-traha
lho scm forma estrofi<.'n. as l'eir.8S das mncumhas. ... Todas essas formas se lltili8nIHln de motivos rit 
JIIi,'o-lIId,)dieof\ cstratifi"ndoR e ,'ir('lllnUirio:l, 1108.. Ic\":mJo 111'0 rapsodismo da Antigllidade (Egito,.. Orceia) enos nproximando dos l'roressos lirico
disl'ul'siYOS dos sacerdotes indianos e cantadores.. tlmhulantes rusBOS, nos dao elementos formnlisti('os 
e (~xpreS8iv08 pra crinc;iio da melodia infinita carae...
 teristicamente nacionnl. ...


Tambcm qunnto a formas cornis possuimos..

nos reisados e demais dnn~as dramaticas, e nos cocos ...
 muita base de inspira~i'io formal. Nos cocos entiio ...
 as formas corais variam esplendidadente. 

Ora eu insisto no valor que 0 coral pode ter 

.----

sal 

•• 

entre n6s. 

Musicalmente iSBo e obvio. Sobretudo com a 
riqueza moderna em que a voz pode ser concebida 
instruJnentalmcntc, como puro valor Flonoro. 0 
Orfeiio Piracicabano empregando silabas conven
cionnis adquire efeitos interessantes de pizicato, de 
destacado breve ou evanescente. E em boca-fechada 
obtem efeitos duma articula~ao e fusao hannonica 
absolutamente admiraveis. Ainda aqui 0 exemplo 
de Vila-Lobos e primordial. Se aproveitando do 
encofonismo aparente das falas amerindias e afri 
('anas e se inspiralldo nas emholadas ele trata ins
trumentnlmente a voz com umll originalidade e efi
('acia que nao encontra cxemplo na musica univer

(" Sertaneja", "Noneto", "Raaga Cornc;ao" 
cds. cits.) 

Mas os nossos compositores deviam de insistir 
110 coral por causa do valor social que ele pode ter• 
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Pais de POYO desleixado O1)(le 0 rOl1rcito dp Pat ria 
equasi uma <Juilllern a nao ser pros que se nl'l'ovei
tam dela; }lni8 0)1(1<' 11111 1lI0Yillll'llto mais fl'all1'o tie 
Jlr(lg're~~o j:'L dl'Sllnlllllitlll U~ t-il'\l~ hOlllellS Jla yaida.
de <10!'l geparatismos; pais de '1Ul' u nnrio1Hliidade, a 
unanimitlaflc }lsicologir3, uniformes e comoventcs 
independernm ntc n~ora dos hOlllem:. dele ({1l(' tl\(lo 
fazem pra disvil'tua-Ins c estragn-In~; 0 compositor 
que saiba "er \tm bocado alem dos desejos de ('de
bridad<.', tern mua func:uo social neste pais. 0 COl'O 
umnnimisa 0:-: iwliyiduos. ~iio al'redito que a m(l

sica adoce os caracteres nao. Si nos tempos de 8118
kespeare ado~ou ja 1150 f1\7. isso mais nno. Os 
circuios musicais que assunto de longe sao sacos de 
gatos. A musica 1150 adot;a os caracteres, pori"m 0 
coro gencralisa os sentilllentm;. A mesma doc;ura 
molcnga, a meS11la gar~ullta, a mesIlla llwlincollia, 
n mesma fero<~ia, H mesma sexualidade pcguenta, 0 
mesmo choro de amor rege a ct'iac;ao do musica no
cionnl de norte a ~Ill. ('ar('!'(' qne OR sergil'anos se 
eSllnntem na doc;ura de to}lnr com um verso dclcs 
numn tonda gllu(·llil. ('arc('(' 'iUC' a eSl'allholada do 
oaiano se confraternise com a mesma ouianada do 
goiano. E si a rapaziada que ferirnm o· nsscllto 110 
pastoreio perceberem que na Ronda gaucha, ua 
toarla de Mato-Grosso, no aboio do Ceara, ua moda 
paulista, no desafio do Piau!, no coco norte-riogran
delll~e, uma chula do rio Branco, e ate no maxixe 
cnrio('a, e Ilte umna dnJl~n dranw tiCIl do rio Mn
deira, Iugar de mato e rio, Iugar que nao tcm gado, 
pcrsiste a mesma obcessiio nacional pelo boi, per
siste 0 rito do gado fazclldo do hoi 0 bicho na<'ional 
por excelcm·ia. .. ~ possivel a gentc 501111ur <tile 0 

cnnto l'm comum pelo mellos cOllfortc uIlln Yl'l'l!ad(' 

1 --------
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que nos estamos nao enxergando pelo. prazer amar
goso de nos estragarmos pro mundo ... 

Qunnto a musica pura instrumcntul pOSRui1l108 
numerosas formas embrionariaR. A forma da Va
ria~iio cmuito comum no populario. 0 que carece 
e especificar e descuvolver n08808 processos de va
rin~iio. Ela ocorre de mancira curiosa nos lllaxixes 
e valsas cUl'iot'as sobretudo na mnlleira de tratar 
a flautn. 0 "Urubu", sublime quando executado 
pelo fInutista Pixiuguinlm, afh1l11 das contaB nao 
passa dum tema com variac;oes. Nos coeos a varia
~ao e comum. Por vezes nao sao os temas estroficos 
que yariam propriamente porcm se apreselltam 
acrescelltados de parte nova ou eom urn dos elcmen
tos substituidos por outro que nem se vera 110S" Fan
dangos da. l\Indrugada" e nn. V('rsilo nraraquarense 
do "Sapo Cllruru" (2.& parte). Por vczes as va
riantes dwua pel;a muito espalhada assumem 0 
aspeto de verdadeiras vai"iac;oes que nem no cnso do 
"Canto de Vsina" e do coeo juuto dele (2& parte). 

Quanto a dan~as temos ate dcmais. Si }>ela 
cxpallsiio grande que tc\"e a forma coreo~rnfic'n do 
maxixe, ('ste, 0 samba, a embolada, 0 catcretc, se 
cOllfundel1l na ul\'lsirll popular ill1prl'~sa e prllreuna, 
isso nao se da lias dam:as de tradi<:ii.o oral. Cada 
ullIa delns te1l1 a Rua cOl'eo~rafia e seu ('nradt'r, {,1II
hora a gentc pOS8a l'edmdr todas a tres on tl\1utro 
tipos torcografieos fUlldalllcntais, que UClIl ja fl'Z 
Jorge 1\1. 11'nrt (" Corcografia Gauchcst'a" ed. ('oni, 
Buenos Aires, ]927) (~Olll ns dallc:as :ll'gl'JltiJws. 
C'al'el'c }lois que os 110880S ('olllpositorcs e foldoris
tas y;in ('~t\l(lar a route popular pra que as dllllc:a~ 

se di:-;lilJ!!lIl1l llIilbur no earal'f('l' c 1I11 forma. 

----------- _h 
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I· 
L. Gallet ja se aplicou em parte a isso numa serie 
de pec;as infantis a quatro maos, inda ineditus. 

Sambas mnxixes cocos chimnrritas cntiras cn
rurus faxineiras candombles chibas, baianos, rccor
tadas, mazurcas valsas schotis poIcas(1) bendengues 
tucuzls serranas, alem das que possuem uma s6 
musica propria e particularisadas por alguma pe
culiaridade coreografica e entituladas pelo texto que 
nem "Quero Mana", (2) "Caramujo" "Dao-Diio" 
".Mangericiio" "Benzinho Arnor" "Nha Graciana" 
"Assu" "Urutagua" "Chico" "Benc;5.o de Deus" etc. 
etc. Alem das dinamogenias militares, dobrados 
marchas de carnaval etc. Tudo isso esta ai pra ser 
estudado e pra i.nspirar formas artisticas nacionais. 

E alem de serem formas isoladas forncecm fun
do vasto pra cria~ao das Suites de musica pura. E 
si a metrica das nossas dan~as obedece 110 geral a 
obcessao brasileira da binaridade, os ritmos, os mo
vimentos sao variadissimos e com eles 0 earacter 
tambem. A forma de Suite (serie de danc;ns) nao 
e patrimonio de povo nenbum.. Entre nos eIa apa
reel' bem. No fim dos huiles praeeunos, atC nos 
chas-danc;antes c costume tocarem a musica "pra 
llcllbar" COJlstitllidu pela jUlIc:iio de varias danc;as 
de forma e caracter distintos. E si de fato nao 
hasta ('ssa hrincadcira possiv£'lmente de importac;ii.o, 
ll:lo sci, pra justificar a forma de suite como h:1bito 
nacional, ela ocorre noutras manifestac;oes tambem. 
Nas rodas infantis c eomum a piasada ajuntar urn 
canto com outro. Chcgum mesmo a fuar suites com 
(1) AI lormas de importnc;iio quc cito j~ ti\"eram uma caraeterizac;io 
Dllcional. Niio ('Ito 0 lanA'o argentino e 0 fOll-trole porque nio adqui
riram caruclcr nadonal inda allui: s:io limpll'll I'llstichos. 
(2) ~o 8ul de S. I'llulo, "Qucro Mana" taDlbcm e sillonimo de DC8l1
tio. Entiio nuo II dnnc;ado. 

A 
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sucessao obrigatoria de pe~as. Uma das minhas aIu
nas me exemplificou iSRo bern com uma roda grande 
composta de tres melodiaR trnc.li('i01!ai~ rel~nid~s e 
que as crinw;aR dn terrn ~c]n .1llmnlR .lInn~m~rtn~ 
que 113.0 fOSBe umn roda so. Os c'orh>J(~s seml-rel~
giosos semi-carnavalcscos dOB marncutus nordestI
nos nao sao mais que uma suite. Nas chc~an<:as e 
reisndos a mesma forma eperceptivl'l.· 0 fandango 
do sul e rneio do Brasil si nn mnioria dns feitns e 
11nonimo de bailarico, fun~iio, a88uRtaclo (alias 0 
proprio baile euma suite) muitas vezes e uma pe~a 
em forma de suite. 

A mim me repugnava apenas que suites nossas 
fossem clmmadas de "Suite Brasileira". Porque 
nao "Fandango", pnlavra perfeitamente naciona
Hsada' Porque nao "Maraetu" pra outra de con
junto mais soIeneY Porque n50 "Congado" que 
tantas feitns perde 0 seu ritual de dan~ dramatica 
pra revestir a forma da mnsica pura coreografica 
da suite Y Ou entao inventar individualistamente 
nomcs qne nem a "Suite 1922" de IIindemith, ou a 
"Alt \Vien" de Castc]nnovo 'l'~dcsco. 

Imagine-se por exemplo uma Suite: 

1 - Ponteio (prelucIio em qualquer metrica 
ou movimento) ; 

2 - Caterete (binario rapido) ; 

.1 - Coco (binario lcnto), (polifonia coral), 
substitutivo de sarahalHla) j 

.f - Atoda ou J,fod;nha (em tcrnario ou quar
tpIWriO), substitlltivo rla Aria antiga)j 

, 
:j - Gnrurt'i (pra utilisnc;ao de motivo ame

rincIio), (pode-se imaginar uma dan~a africana pra 
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CUll'regar lllotivo afrobrusiIeiro), (sem movimento 
predetcrminnc1o) ; 

6 - Do!Jrtu!o (on Rmnhn, on Mnxixc), (hinn
rio rlll'ido ou iIlIJH)J)('llte fbuLl). 

Suites assim, dentro <.Ia preferencia ou inspi
ra~fio individual, a gcntc pode criar numerosis
simas. 

E j{\ que l'stO\l imngi.nando em p~n8 ~rullct{'s, 
C facil de evitar as formas c1c Sonata, 'rocnta cte. 
muito desvirtuadas hoje em dia. E seguir 0 cxem
plo de C. Franck no "Prelurlio Coral e Fuga". 
Dentro de cria~oes dessas, sempre conservando a li
berdade indivicIual a gcnte podia obedecer a obt·es
sao humana pela constru\iio ternaria c seguir °con
selho rasoavel de diversidnde nas partes. "Ponteio, 
Acalanto e Samba"; "Chimarrita, Aboio e Louva
~ao" etc. etc. 

E. mesmo fornms complexas dcstituidas de 
rnruC'tcr c'or('o~rnfjco, de m(u~i('a pura ou com ill
tenc;iio deseritiva on psi('oIo~iC'a, que nem as )l<'t,'nH 
ell' Sdllllllnrm ("Killdprl'lZellPn", "Cnrnavul" ct~.), 

de Debussy ("Iberia"), de Mulil'il'ro ("HiBpctti e 
Strnmboti") e tant08 outros. Ora os n05SOS rl'isados, 
humbus-meu-boi, l'astoris, sambas-do-matnto, scres
tas (scrcllutus), (·iranclas sc prestam admira\'C'l
mente pm iS80. Si llltl ('ollll'ositor tin'l' SCll .. BUlJI

ba-men-Hoi" on 0 8('U "CIlClro", iSRO impede (llIe 
ontro c·ri(· 0 clde tnmbpm 't E si poc]<, utilisar IlCS8:lS 

forulCls os proprioR temas popnl<lrcs, ('OlnO (·~t('s 

muclnm de Ingar pra Ingar, dc tempo em tC'lllpO, 
de ana <!m ano ate, 0 que que impede a utiIisar;iio 
nessas formas rle temus inventaclos relo proprio 
compositor' Nuda. 

. i:,-\~+~<r-:;.. "~:~....-~~ 
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Nao ena procura de formas caracteristicas flue 
o artista se aehnra em dificuldnde. Por(~m tlll:l~ 

coi~ns ~c opcm 6. fixn~ii.o e Jtenern1iRn~ii.o clf~ J1)111l1l~ 

naciollais: a dificuldade de estudo do elcmento po
pular e 0 individualismo hastante ridiculo do bra
sileiro. 

NOMO folclol'c lIl11I'lIMl nno t.rm Aiflo C'f4tucln'do 
como merl'ce. OH lin'os que exiRtcm Robre Mes silo 
deficielltcs !'Ioh toaos os POJ1tos~ae-vista. E a prc
guic;n e 0 e~f)if'mo imTwde que 0 ~ompositor vu es
tudnr lIa foute as manifestaf;ues pOJlulares. Quan
do mnito eIe 8e limitara a colller pelo bairro em que 
mora 0 que cste lbe faz entrar pelo ouvido da janeln, 

Qnnnto a vaidnde pessoal si urn musico der 
pra uma forma popular uma solur;ao artistica bem 
justa e caracteristica, os outros evitarao de se apro
veitar da soluc;ao alheia. Niis }108Suirnos urn indi
viduali8mo que nao e lihert:l(-;iin: c a mnis pifia a 
mais protuhcrallte e iUf'ulta vaidndc. ITma falta 
de enltura ~eral filos6fi(~a (JlIC llOJ'llI:tlisc a nossa 
hmnmJidadc e alul'gne n 1I088a ('01111'1'('('118.\0, E 
uma falta indeeorosa de eu!turn Jlarional. Inde
('or08a. 

.A falta de cultura naeional nos J'r~tl'i l1~e n urn 
1'C~il'l1alisD1o J'cn~o que fm.: dC>. .1(~ 0 qne c pio1': 
:E~~a ig-I1(1r:lIH'ia ajudada por 11111:1 ('ultlll'a intcl'na

('iolla! hl'hrda l' pcla vnidnde, nos d:i um eo]U'eito do 
}l1:lg'io (' da illlita.;ao que C sClItimellbdidade pu1'a. 
Xi IlgoUl'1ll uii.o l'ooe concordar, n illguem nao podc 
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eoincidir ('om uma pesfjuir-:a dc out1'o e multo l1le

nos a('('Wi-Ia p1'oJlto: ,-ira pra nii8 UIlI illlita II
 
dOl' frollxo C). I:-:to ~(' d;'\ 1I1(':-:1Il0 r1lfr(' lit(,l'attl~.
 

g('Jlfe (lUl' }lOI' lidal' ('0111 Id,I'a:-; (. ~l1p08tal1lelltl' a
 
mais culta. A mais hebeda, conco1'do.
 

Todas <,stas constatac;iies dolorosas me fazem 
mntnta1' qne S('rll dificH on pelo menos hem le1'da cit:';

f\ 

n t'm'u1l1<:iio un ~E'lcoJn nl11:'Jiclll hrllsilcirn. 0 lema 
do 1ll0d('rlli~m() 110 BrnHil 1'01 Nuda de cReola! ... 
Cohm idiota. Como si 0 mal l'~tiYcsse lias cscolas 
e niio nos d i!'wi pulos, .. 

A nOS8a i~]lOran('ia nos r('~ionalisa au bnirro 
em que vivelllOS, Nos~a )lr(,~lli(:a irllpede a fo1'
ma<;iio dc espiritos na(,i01lall1lente (!ultos. Nossn 
pnri(']J('in fnz a ~('))te tU'('itar ('SSf\S regiollalismos e 
(':O;8('S illd i\"iclna li:-:llldx ('UI'tO:-:, )\ tlS~:1 nlidade impe
de 11 llol'lllalisat;ao de proccsso~, forullls, orientnc;oes. ' 
E ('~tam08 emhebcdal10s pela ('ll!tllra europea, em 
w;z tIe <'st'iareddos. 

Os nossos defcitos Jlor cnqll<lnto sao mmores 
que as llOs:-:as qun!ida(]('s. E~toll ('Ol1Y(,]lC'i.lo que 0 
b1'asileiro (. uma rn\,a .ulmil':lvel. Po,'o de illlagi
Jlf1,ao fc1'til. intC'ligC'lH'in r:lzoan'l; de 1\I1lita 811a
vidncle e prrm:menf'ia ]10 srlltillU'llfo; Illl"O .t!Cg'I'(' 

no gcl':ll, al1llll(,~:Hlo )It'I:1 ]lIaliw'olli" j l'o!lil-:II: ;2.'('11

te Loa hllllwua, gellte do qIJ:ll'tO-dl'-!l('I:-I't'd(': !.:'('ll 

(1) UOI tl'llIpO rritirnral1l ri,li"lIln riMnlll('IIIl,,,t(' I.e."rl'''':'' r"r":,,,,!,'" !".r 
que l"llqiaru na 4t('HIl(;;in ~.·rl:IIH·.i:\" (t'lt. Ikril:lqlla) II :H'"IIlII:I'I"~I'''I'lllp 

dn .. Viol,," (:\lilli:,lllrJIM. II." :!, (',I. ('. Arlllr ;,\"",,1,':''') 01,' \'ill:o 1."1,,,,. 
A cntullU'f'r'n~i:1 i'Hlh-jf)1I:tli!"1n inll'l'dia fl.~ H'rl'lIl (pit' ~i O~ dl,j .. ('IIf1II" ... i~lIr,', 

8C' nl'lit'~l\nll1 a rranc:pnr pro pi:lltu pro('f'~"'o~ jn~trl1l1h'J1fais P·'I,qhr.·-:, h:l
\'illrn do ('Ullu'iflir nnl,-!lIlu POlitO. J-~ MII).r,'tlll!O l1ill,-!U;'J11 11;-'0 I" '1,,11\'11 '1IIf' 
m"MIIIO t"I1<10 lI"d"" 1Il'('il:Il::'" ,Ia !,,,rl(' ,1" I •. l"nll:"..I,'z, ,·"i" 'I'" " 
pro\'CIISO n:io ('fa ill\'(,II~lio Ih'rc do nlltor ,la ""iola" III"" 1r,,,,·' ".;,::;., 
dUIII prOrrM!l</ !'0I'"I"r, h:l\ia l"r/:lll'zll culla 1'111 LOllfl'II':O F('r"'I",I,·~ 1I.... i· 
lnndo urn" "olll~:i() nlhdn c que <,"a Inrgu('za hOnl('lIng"u\':\ (' ('ulr,. a"t",. 
('11\ t'<'z de dilllinu1·lo. 

•. -0)= Ytr"P' 5 em. PI( $' na r-:::'~"-.,. ::::;::a;:;:-~ ~ ""',- .;...:~, .... ·'~~"~::.'''''~~_'M "','~,d:'>": •• ~.C",' 
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te 3ccessivel (Bertoni, "Anaies Cientificos Para
guayos", Serie III, N.o 2, 4.° de Antropo)o~ia, ed. 
"Ex Silvis", Puerto Bertoni, 1924: livro que devia 
de ser cartilha pra brasileiro, e de muita matutn~ao 

quando faIn na fusuo dns raGas nllui) ; povo dotndu 
duma resistencia prodigiosa que aguentn n terra 
dura, a Sol, 0 clima detestnwig que Ihe coubernm 
na fatalidade. Mas os defeitos de 110Baa gente, ra
pazes, alguns fncilmente extirpnveis peln cultnrn c 
·por uma rea~io de carater que nao pode tardar mais, 
nossos defeitoB impedem que as nossas qualidades 
se rnanifestem corn eficacia. POl' isso que 0 Bra') 
sileiro epOl' enquanto urn povo de qunlidades ePiJ \ 
sodicas e de defeitos permanentes. 

Mas cste Ensaio vui 3('nhar menos nmarguento. 
o Brusileiro e um povo esplendidamente musical. 
Nosso popuinrio 501101'0 honra a uacionalidade. A 
transfonna.;ao dele em llnlsica artistica nuo posso 
dizer que vai m:l1 uuo, ,;ni bern. Figuras fortes e 
mo~as que nem Luciano Gallet, Louren~o Fernan
dez e Vila-Lobos orgulhavnm qualquer pais. Den
tre os nomes das gera~()es anteriores, varios sao 
ilustres sem condcscelldeucia. Carlos Gomes pode 
nOB orgulhnr alem dos pcdidos da epoca enos temos 
que fazer justi~a a quem est.a como ele entre os 
milhores rnelodistas univcrsnis do sec. t<'1X. Os 
mais nOV05 aparecendo agora se mostram na maio
ria decididos a seguir n ol'ientn<;iio brasileira d05 
tres mcstres que me serviram de documenta~ao nes
te livro. Dos nOS808 virtuoses, alguns Ilotabilissi
mos, 113.0 honro estes lluo: me interessam e glorifi-
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co principalmente aqueles uns que nao sacrificndos 
ao rarnerrao da platea internacional, guardam me
moria dos nossos eompositores nos programas deles. 
A uniea bereva da nossa musiea e 0 ensino, pessi- l , 
mamente orientado pOl' toda u parte. 

~ possivel se concluir que neste Ensaio eu re
mOl Iugares-comuns. Faz tempo que nuo me preo
cupo em ser novo. Todos 08 mells trabn.lho8 ja
mais nuo foram vist08 com visuo exatu porque toda 
a gente se esfor~a em ver em mim urn artista. Nuo 
sou. A minha obru desde "Paulicea Desvairada" e 
uma obra interessada, uma obra de a<;3.o. Cert08 
problemas que diseuto aqui me foram sllgcridos pOl' 
artistas que debatiam-se neles. Ontros mnis faceis 
entram pra que men trabalho possa remedial' urn 
1J0cado a invalidez d08 que principiarn. E si 0 es
crito nao tiver valor nenhum sempre 0 livro ..se 
valorisa pelos documentoB musicais que seguirao 
agora. 
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