
2. 

ｄ ｅ ｆ ｉ ｎ ｉ ｾ ａ ｯ  PARA MUSICA POPULAR 

Como tudo quanto envolve 0 conceito generico de povo, a 

expressao musica popular tem-se prestado, nos ultimos duzentos 

anos, as mais desvairadas qualifica<;:oes. Ligadas inicialmente a 
ideia da existencia de "tradi<;:oes populares" paralelas a produ

<;:ao de cultura erudita ou oficial, as cren<;:as, artes ou cria<;:6es li

terario-musicais emanadas do chamado povo - identificado como 

a gente das camadas mais haixas da popula<;:ao - pertenceriam 

ao que, em 1725, na Inglaterra, 0 clerigo Henry Bourne definia 

no proprio titulo de seu livro como Antiquitates Vulgares, or the 

Antiquities of common people. Esta ideia de persistencia da me

moria no povo continuaria com seu sentido de permanencia no 

tempo ate meados do seculo XIX, quando em 1846 0 antiquarista 

William John Thoms cunhou a palavra folklore, atrihuindo ago

ra a existencia de urn saber popular em evolu<;:ao. Fossem, porem, 

apenas testemunho de antigas tradi<;:oes, ou forma de saber espon

taneo vivo, essas heran<;:as culturais encontradas entre 0 povo con

tinuariam estudadas pelos homens doutos da cidade como feno

menos ligados apenas agente do mundo rural. E, assim, quando 

a aten<;:ao desses estudiosos recaia sohre a musica, 0 que os inte

ressava era, para os germanos 0 Volkslied, para os anglo-saxoes 

a folk-song, para os franceses 0 chant populaire e, para os portu

gueses - de quem receheriamos 0 nome e 0 conceito -, os can

tos ou cantigas populares, entendidos como generos das popula

<;:oes do campo. 

a curioso e que, mesmo mais recentemente, no seculo XX, 

quando apos a Segunda Guerra Mundial os temas de cultura ur

bana come<;:aram a merecer a aten<;:ao dos estudiosos com 0 apa
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recimento, na Europa enos Estados Unidos, de trabalhos sobre 

os romances em folhetins, a literatura dos best sellers, as hist6rias 

em quadrinhos e 0 cinema, no Brasil, ainda em 1946 a seguidora 

de Mario de Andrade, a pianista, etn6grafa e folclorista mineiro

paulistana Oneyda Alvarenga conquistaria 0 Premio Fabio Pra

do com 0 livro Musica popular brasileira, sobre as musicas do fol

clore. E, mais surpreendente, mesmo ao despontar do seculo XXI 

- e apesar de 0 tema da musica de massa produzida pela indus

tria cultural internacional ocupar nao apenas tao largo espa<;:o nos 

jornais, mas tanto interesse na area academica -, no livro as 

mandarins milagrosos: arte e etnografia em Mario de Andrade e 

Bela Bartok, lan<;:ado em fins de 1997, seria ainda esse sentido de 

musica popular duas vezes secular que a antrop610ga social Eli

zabeth Travassos adotaria. E, isso, apesar de no mesmo livro re

conhecer a necessidade de nova defini<;:ao conceitual para 0 que 

se deve entender por musica popular, observando: 

"Das combina<;:oes e oscila<;:oes entre diversas ma

neiras de entender os termos 'povo' e 'cultura' resul

tam diferentes acep<;:oes de musica popular, que se pode 

come<;:ar a sistematizar ainda que de forma rudimen

tar. Dessa forma, evita-se a suposi<;:ao de que todos os 

autores que se referem amusica popular tern em men

te a mesma coisa" .1 

Sem qualquer reivindica<;:ao em nome de vaidade pessoal, 

mas apenas como comprova<;:ao de fato hist6rico, 0 autor tern a 

lembrar que, desde seu primeiro livro, Musica popular: um tema 

em debate, de 1966, tern procurado estabelecer essa diferen<;:a de 

campos reclamada agora pela antrop610ga. De fato, desde 0 anun

1 Elizabeth Travassos, as mandarins milagrosos: arte e etnografia 

em Mario de Andrade e Bela Bartok, Rio de Janeiro, Funarte/Zahar, 1997, 

p.93. 
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ciado prop6sito exposto na apresenta<;:ao a primeira edi<;:ao da

quele livro, de "encarar 0 fenomeno da cultura popular urbana 

como manifesta<;:ao viva de camadas da popula<;:ao submetidas a 

uma determinada coloca<;:ao na escala social, e a determinados 

tipos de rela<;:oes entre os elementos de outras camadas", 0 autor 

propunha-se a enxergar 0 que hoje se entende por musica popu

lar nas cidades como 0 resultado de uma realidade cultural espe

cifica da vida urbana. E escreveria na introdu<;:ao de seu posterior 

livro Musica popular: de indios, negros e ｭ･ｳｴｩｾｯｳＬ  de 1972, ap6s 

apontar nos metodos usados pelos folcloristas 0 vezo de transfor

mar suas observa<;:oes "numa complicada demonstra<;:ao de sapien

cia, com 0 estabelecimento de supostas origens milenares dos fa

tos estudados, genealogias, paralelismos com fenomenos univer

sais, altos conceitos antropo16gicos e etnograficos etc.": 

"No presente estudo, como se vera, 0 autor pro

curou afastar-se desses caminhos e metodos, concen

trando seu esfor<;:o no levantamento da hist6ria quase 

clandestina de uma cultura popular ao nivel das cama

das rnais baixas dos mais antigos nucleos da vida ur

bana colonial, ate a atualidade". 

Foi com essa preocupa<;:ao hist6rico-socio16gica, em livros 

como as negros em Portugal: uma ー ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｾ ｡  silenciosa, de 1988, 

Historia social da musica popular brasileira, de 1990 e, princi

palmente, As origens da ｣｡ｮｾ｡ｯ  urbana, de 1997, que 0 autor pode 

apontar 0 que constituira, afinal, durante tantos anos, a dificul

dade encontrada para determinar 0 que se deveria chamar de mu

sica popular. E esse pequeno dado esclarecedor era 0 reconheci

menta de que, desde 0 aparecimento das modernas cidades con

temporaneas do capitalismo comercial e da produ<;:ao manufatu

reira, a partir do seculo XVI, passariam a existir na verdade nao 

uma, mas duas musicas tipicas do povo, por for<;:a de uma duali

dade de universos culturais: a da gente do mundo rural (presa his

toricamente a urn modelo de vida coletiva) e a do moderno mun
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do urbano contemporaneo do poder das cidades (sujeita as regras 

do individualismo burgues). E era isso 0 que 0 autor se propu

nha a interpretar, ao projetar para 0 campo cultural essas dife

renc;:as derivadas de tal quadro historico-social, ao escrever em seu 

livro Historia social da musica popular brasileira, em 1990: 

"0 resultado desse novo quadro de vida urbana 

sob 0 moderno regime de relac;:6es de produc;:ao pre

capitalista [...] iria fazer-se sentir tambern no campo 

cultural. Eque, enquanto os cantos e danc;:as do mun

do rural continuavam a constituir manifestac;:6es cole

tivas, onde todos se reconheciam, a musica da cidade 

- exemplificada no aparecimento da canc;:ao a solo, 

com acompanhamento pelo proprio interprete - pas

sou a expressar 0 individual, dentro do melhor espiri

to burgues". 

Essa conclusao da existencia, no mundo 11)0derno, nao ape

nas de uma musica popular, mas de duas musicas populares

uma baseada em pniticas coletivas particulares do mundo rural, 

outra ligada ao gozo pessoal proprio do individualismo inaugu

rado nos grandes centros urbanos -, 0 autor acredita ter podido 

demonstrar em 1997, com a publicac;:ao pela Editorial Caminho, 

de Lisboa, de seu livro As origens da ｣｡ｮｾ｡ｯ  urbana. Eque a pes

quisa em torno de como e quando comec;:ara, no mundo ociden

tal, esse fenomeno de urn som e de urn cantar tfpicos das cidades, 

conduziu exatamente ao momento historico do seculo XVI em que 

a formac;:ao de grandes aglomerados urbanos resultantes da cres

cente divisao do trabalho, aumentando as diferenc;:as entre 0 esti

10 de vida citadino e 0 das populac;:6es rurais, veio criar urn qua

dro igualmente diferenciado no plano dos interesses culturais. 0 

aparecimento de uma musica popular propria desta nova gente 

das cidades, pois, nada mais vinha comprovar do que a justeza 

do principio estetico segundo 0 qual a urn novo conteudo deve 

corresponder uma nova forma. 0 novo tipo de musica popular 

168 Cultura popular: temas e quest6es 

surgia, assim, como resposta a necessidades novas de urn novo tipo 

de gente. E como isso acontecia contemporaneamente ademocra

tizac;:ao da imprensa, atraves da publicac;:ao de folhetos vendidos 

nas ruas pdos cegos, ao ter os versos das cantigas que surgiam 

difundidos em letra de forma, a musica popular urbana iria se ligar, 

desde esse infcio, aos processos tecnicos de produc;:ao e divulga

c;:ao,o que a transformava desde logo em produto vendavel. 0 que, 

alias, realmente aconteceria nos seculos seguintes sob a forma do 

comercio de livretos, partituras, rolos de pianola, discos perfura

dos, discos de gravac;:ao mecanica e eletrica, filmes com som de 

leitura otica, gravac;:6es em fios e fitas cassete, videotapes e em va

riados suportes de CD de audio e video. 

Alcanc;:ado este ultimo estagio de musica transformada em 

produto industrial sonoro destinado ao lazer, nao apenas se ca

racteriza definitivamente esta musica popular como criac;:ao tfpi

ca da gente citadina, mas fica explicada tambem a tendencia a 

globalizac;:ao dos proprios generos musicais lanc;:ados sob seu in

fluxo, como resultado necessario da alta concentrac;:ao de capi

tais na area da sofisticada tecnologia de sua produc;:ao. No plano 

cultural geral, e claro, a conseqiiencia so pode ser 0 distanciamen

to cada vez maior entre as duas musicas populares, acrescida da 

tendencia ao progressivo sufocamento dos sons regionais, por in

fluencia do modelo imposto pelos grandes centros no processo de 

urbanizac;:ao. 

Etudo isso que leva a crer - tal como no limiar do seculo 

XXI se pode perceber - a chegada de urn tempo em que tal pro

duto cultural da gente das cidades, deixando de reger-se pelas leis 

da criac;:ao artistica, para reger-se apenas pelas leis do mercado, 

acabara por eliminar a figura do proprio artista-criador. Futuro 

certamente desalentador do ponto de vista humano, mas tambern 

sem duvida realista em face da direc;:ao assumida pela evoluc;:ao 

do modo de produc;:ao capitalista da atual era da alta concentra

c;:ao de recursos e sofisticac;:ao tecnologica no campo da criac;:ao 

de bens culturais. 
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1. 

o PORQUE DOS RITMOS NEGROS 

Se ha unanimidade, quando se estuda a historia da musica 

popular do campo e das cidades no mundo ocidental a partir do 

seculo XVI - e nao apenas nas colonias europeias nas Americas, 

mas na propria Peninsula Iberica, farmada par Portugal e Espa

nha - e a da influencia marcante de uma sonoridade e urn gestual 

negro-africano marcado pelo ritmo. 

A estreita liga<;:ao dos negros da Africa Ocidental subsaariana 

com os ritmos de percussao de tambores, dan<;:as com movimen

tos corporais de carater coreografico e cantos coletivos a base de 

coros (as vezes com superposi<;:ao de solo sobre 0 cora, de efeito 

polifonico) explica-se pelo fato da propria vida comum das pes

soas obedecer naquelas regi6es a ritos de carater religioso. 

Essa liga<;:ao simbolica da realidade com sua proje<;:ao so

brenaturallevou naturalmente os africanos a desenvolverem, em 

conseqiiencia, urn complexo mecanismo de vida que ia exigir, para 

praticamente cada a<;:ao do dia-a-dia, uma invoca<;:ao especial de 

carater religioso, expressa por meio de cantos e dan<;:as. 

Assim, tal circunstancia ia determinar entre a gente das na

<;:6es do ocidente africano uma caracterfstica cultural que, em 1988, 

o autor procurava ressaltar em seu livro Os sons dos negros /10 

Brasil- cantos, dmu,;as, folguedos: origens, ao escrever no capi

tulo "Os cantos de trabalho dos negros do campo e das cidades": 

"Alem dos cantos e dan<;:as proprios das cerimo

nias religiosas em si, havia os que marcavam momen

tos particulares da vida dos homens e mulheres (nasci

mento, puberdade, casamento, morte) da comunidade 
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em geral (cataclismos, lutas de guerra, vitorias, ca..a

das, confraterniza..6es) e, naturalmente, urn repert6rio 

ainda maior de can..6es propriciatorias, entre as quais 

se contavam as can..6es de trabalho". 

Ao que acrescentava: 

"A conseqiiencia natural disso e que se criavam 

cantos propriciatorios para obter chuva no tempo certo, 

para a terra nao secar, para a semente ereseer, para ha

ver abundancia da messe, para a boa colheita das es

pigas, para 0 descascamento dos graos, assim como 

havia para a ca..a, a pesca e todas as demais ativida

des da comunidade". 

Foi, pois, essa rica experiencia rftmica e dramatico-coreogra

fica que, a partir do seculo XVI, passou as Americas com os ne

gros africanos transformados em escravos pelos interesses do ca

pitalismo comercial europeu, mas para sofrer desde logo urn pro

gressivo processo de desintegra..ao. Eque, ao serem levados de 

mistura para as possess6es portuguesas e espanholas - e logo 

holandesas, inglesas e francesas, desde 0 suI dos Estados Unidos 

e Caribe ate 0 Rio da Prata (voltados para 0 Padfico com os es

panh6is pelo alto dos Andes e para 0 Atlantico com os portugue

ses seguindo a costa do Brasil) - os africanos veriam romper-se 

os la..os historicos locais que davam unidade a sua cultura, ba

seada na visao ritualfstico-religiosa comum da vida comunitaria. 

Epossfvel que, por algum tempo, alguns grupos de escravos 

favorecidos pela unidade etnica ainda tentassem, em certos 10

cais, cultivar seus costumes originais, em meio a incompreensao 

dos brancos colonizadores, que classificavam genericamente to

dos os sons produzidos pelos negros de batuques. No entanto, a 

crescente integra..ao na nova realidade de urn dia-a-dia local su

jeito as regras sociais impostas pelos europeus, teriam for..o

samente que conduzir a cultura negra a progressivas altera..6es 
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do modelo original, quase sempre atraves de novas cria..6es des

tinadas a constituir depois, na area da musica, ao que se viria a 

chamar de ritmos negro-americano, negro-cubano, caribenho, 

afro-brasileiro etc. 

Para 0 caso brasileiro, a compreensao dessa realidade per

mitiu, em 1961, ao antrop610go brasileiro Edison Carneiro, for

mular uma classifica..ao de cantos e dan..as derivados desse difuso 

universo sonoro dos batuques, partindo da existencia de urn e1e

mento comum de nftida origem africana: a umbigada. Segundo 

proporia em seu estudo intitulado Samba de umbigada, l af esta

ria nessa heran..a africana dos batuques, continuada pelos criou

los brasileiros, a longa linhagem nacional das musicas e dan..as do 

lundu ou baiano, do coco, do bambel6, do tambor de crioula, do 

jongo, do caxambu, do bate-bau e das varias modalidades do 

samba baiano e carioca (batuque, batucada e partido-alto). Dan

..as, alias, as quais como viria demonstrar depois este autor, se po

deriam juntar as da fofa e do fado. E ainda, certamente, embora 

sem a matriz caracterfstica da umbigada, 0 batuque-dan..a do 

carimbo, de onde na decada de 1970 sairia para 0 mundo a lam

bada, com que 0 Brasil encerrava (para sempre?) 0 longo cicio das 

cria..6es africano-negro-brasileiras na area da musica popular. 

/ 

1 Edison Carneiro, Samba de umbigada, Rio de Janeiro, MEC, 1961. 
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