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RESUMO: Em Concierto Barraco, 0 topico "Conquista do Mexico'
passa pela representar;ao musical do tema no centro de produr;ao
cultural do c~none. Tal movimento se realiza pela interar;ao entre
palavra e musica na trama da obra. A concepr;ao barroca articula
os fatos historicos com a opera e 0 carnaval. Se naquela preval
ece a ascendencia da voz sobre os instrumentos, 0 concerto e 0

carnaval servem para configurar a polifonia reco/ocando, na obra
Iiteraria, as referencias temporais, espaciais, ffsicas e psfquicas do
ser americano.
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ABSTRACT: In Concierto Barraco, the chapter "Mexico Conquest"
talks about the musical representation of the theme in the center
of cultural production. Such movement takes place through the
interaction between word and music in relation to the plot of the
book. The barroc conception articulate the historical facts with the
opera and the carnival. In an opera, the voice stands out above the
instruments, the concert and the carnival are there to configurate
the polyphony, replacing time references, the space, physics and
psiquics of the American Being.
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AS estudos crfticos realizados no campo do Novo Romance
Hispano-americano acentuam frequentemente os temas do
realismo maravilhoso, no estilo Garda Marquez, ou dos jogos
experimentalistas de Cortazar, do neobarroco, com Severo Sarduy,
Cabrera Infante e lezama Lima, ou mesmo do Novo Romance
Historico, porem pouco se fala sobre renovadas tentativas de
expressao que puseram em contato linguagens diferentes como a
palavra literafia e a imagem ou a musica, a nao ser quando elas estao
relacionadas com os meios de comunica<;ao de massa, como em
Manuel Puig. Sabe-se muito bem que Julio Cortazar amava 0 jazz,
muitos de seus contos 0 registram para alE~m da simples tematica, e
Carpentier era apreciador de musica erudita. Convem lembrar que
as realiza<;6es artfsticas desse movimento culturallatino-americano,
que projetou internacionalmente 0 nome de inumeros escritores
do continente, e congelou um modelo de produ<;ao literaria em
prosa, buscou formas variadas para superar os limites expressivos
do canone ocidental, associando a subjetividade do artista, Iigada a
tematica americanista, com a tecnica vanguardista de linguagem e a
Iiberdade de expressao. Diante disso, propomos oferecer uma leitura
diferenciada de Concierto Barroco, de Alejo Carpentier (1988),
publicado pela primeira vez em 1974, que considere na obra sua
complei<;ao material (enquanto articula<;ao do corpo, movimento
de significa<;ao e suporte tecnico), anterior aos determinantes da
historia, quanta amutua interferencia da Iiteratura e da musica para
a composi<;ao da trama.

Ao ponderar sobre aexistencia depersonagens comoAntonioVivaldi,
revisitando a historia mexicana, ou louis Armstrong, 0 hispanista
norte-americano Seymour Menton, em La nueva novela hist6rica
de la America Latina (1993), engaveta Concierto Barroco, porque
admite uma precedencia da historia sobre a narrativa, do passado
sobre a narrativa do passado, acentuando seu vinculo realista.
Alejo Carpentier sempre se interessou pelos temas historicos, nao
ha duvida, conforme 0 demonstram seus inumeros Iivros que tratam
do assunto, porem seria reducionista lista-Io como escritor de novos
romances historicos. No caso dessa obra espedfica, em forma de
apendice e nota, que bem podem ser ap6crifas, ele inclui fac-slmiles
do programa da opera "Motezuma", de Vivaldi, e faz men<;ao a
dados que corroboram 0 fundamento hist6rico da obra. No entanto,
tendo ja se esgotado a euforia do "boom" dos anos 60, apesar de
nao prescindir de recursos como a interferencia do mito na historia
ou a quebra da linearidade temporal, 0 autor centra-se muito mais
no trabalho sobre a expressividade narrativa, 0 que 0 aproximaria da
estetica neo-barroca, de seus conterraneos jovens escritores, apesar
de sua discordancia ideologica (Carpentier sempre se preocupou
com desenvolvimento de uma identidade nacional, enquanto seus
companheiros respondiam a fmpetos internacionalistas). Entretanto,
a condi<;ao barroca da obra do escritor cubano vai muito alem do
que possamos deduzir pelo tftulo, tema e contexto ficcional; nos
a encontramos na conforma<;ao da a<;ao dos personagens e na
evolu<;ao do argumento, afirmando-se, pela musica, como obra
de literatura barroca.

Assim como a historia, 0 interesse pela musica marcou a produc;ao
intelectual de Alejo Carpentier, concretizando-se principalmente
em varias cronicas publicadas durante os anos 50 no jornal EI
Nacional, de Caracas, e reunidas sob 0 titulo 0 musico em mim,
publicado no Brasil em 2000. Seu domfnio da tecnica e sua
experiencia ficam evidentes pela erudic;ao musical que fundamenta
seus textos, associando 0 conhecimento de grandes musicos,



partituras e estilos do passado com a pertinaz informac;ao sobre as
produc;6es contemporaneas. Vale apontar para algumas ideias que
terao relac;ao direta com a analise do romance Concierto Barroco,
desenvolvidas sobre 0 tema do Barroco em torno a musica, como
a possibilidade de improvisac;ao no canto e no baixo-contfnuo,
marcando a ascendencia do indivfduo (principalmente 0 solista, no
Barraco medio europeu) sobre a diversidade dos instrumentos, 0 que
nao comprometia 0 carater racionalista das elaborac;6es musicais,
cujas notas obedeciamantes a necessidade de expressao que as
emoc;6es. Sobre a opera, palll:icularmente, ele chama a atenc;ao para
a importancia da musica na realizac;ao literaria no teatro c1assico e
na trovadoresca medieval.

Temos que lembrar que as tragedias gregas foram operas, com suas
arias, seus cantos, seus coros, suas lamentac;6es antifonais (veja-se,
a respeito, a versao de S6focles, par Paul Manzon, onde as partes
musicais aparecem em italico). 6peras foram, de certo modo, os
misterios medievais, com seus musicos e menestreis em a~ao. E,
desde 0 Renascimento ate os nossos dias, 0 drama Ifrico ocidental se
desenvolve constantemente, alcanc;ando express6es tao prodigiosas
como as de Wagner, de Debussy ou de Alban Berg. Enos dias de
hoje estamos assistindo a um verdadeiro renascimento da opera,
apos um perfodo de transic;ao de vinte anos, durante os quais os
compositores se viram mais solicitados por quest6es de ordem
sinfonica. Nunca 0 drama Ifrico teve mais vitalidade, na Europa e
nos Estados Unidos, do que no momenta atual (Carpentier, 2000,
p. 309, 310).

Frente a estas afirmativas, devemos nos questionar sobre qual 0

papel atribufdo a opera e ao concerto na dinamica literaria de
Concierto Barroco. Veremos que sua presem;a na obra nao serve para
repetir 0 canone ocidental, no caso de um pretenso renascimento
da opera como valor literario atualizado, mas justo 0 contrario:
sendo uma forma de criac;ao pre-estabelecida, que se choca com
certo discurso historico requerido pelo personagem em fun~ao do
tema tratado, a Conquista do Mexico, produz-se um deslocamento
de valores que acentua a consciencia das relac;6es entre arte e
hist6ria, poesia e prosa, Iiteratura e musica, nacional e universal,
e a reconceitualizac;ao de referencias culturais relacionados ao
corpo articulatorio do ser latino-americano, nao a significados
institucionalizados.



II

A maneira mais comum de realizar-se uma aproxima<;ao entre a
prosa literaria e a musica e, talvez, via tematica, se nao houver urn
recurso visual sobre a materialidade da palavra. Ebastante 6bvia a
referencia musical da obra de Carpentier, nas rela<;6es intertextuais,
na reverencia colonial "criolla" aos modelos europeus de musica,
encena<;ao, por exemplo, ou na caracteriza<;ao da origem social
dos personagens, como 0 negro Filomeno. Porem, superando a
obviedade, revela-se como elemento fomentador de conflitos e
valores culturais, como nesta passagem em que 0 Amo e seu servo,
Francisquillo, estao a ponto de partir para aviagem a Europa.

EI famulo, para ponerse a tone con el ambiente, tomando
su vihuela de paracho, se dio a cantar las maiianitas del Rey
David antes de pasar a las canciones del dfa, que hablaban de
hermosas ingratas, quejas por abandonos, la mujer que querfa
yo tanto y se fue para nunca volver, y estoy adolorido, adolorido,
adolorido, de tanto amar, hasta que el amo, cansado de aquellas
antiguallas, sentandose la visitante nocturna en las rodillas,
pidi6 algo mas moderno, algo de aquello que enseiiaban en
la escuela donde buena plata Ie cosTaban las lecciones. Y en
la vastedad de la casa de tezontle, bajo b6vedas ornadas de
angelitos rosados, entre las cajas - las de quedarse y las de
ir - colmadas de aguamaniles y jofainas de plata, espuelas
de plata, botonaduras de plata, relicarios de plata, la voz del
servidor se hizo escuchar, con singular acento abajeiio, en una
copla italiana - muy oportuna en tal dfa - que el maestro Ie
habfa enseiiado la vfspera: / Ah, do/ente partita / Ah, dolente
partita!... (Carpentier, 1988, p. 16, 17).

Nesse trecho, percebemos uma perspectiva hierarquizada de valores
culturais que se alterara ao lange da narrativa, 0 Amo deixara de
ser "senhor", para chamar-se Montezuma e, logo, indiano, assim
em minuscula, e a referencia ja nao sera a Italia, mas 0 Mexico. A
tematica da "Conquista do Mexico", por outro lado, possibilita a
sua leitura como urn jogo de contraponto e varia<;6es em torno a
urn tema, pois ele aparece como uma pintura pendurada na sala
do personagem principal, no estilo renascentista, como realiza<;ao
operfstica barroca deVivaldi, como mem6ria cultural do mexicano.
Este jogo tematico, uma forma de realiza<;ao do contraponto
literario, segundo Solange Ribeiro de Oliveira (2002, p. 126),
juntamente com a articula<;ao sintatica e os jogos metaf6ricos,
pode ser observado tambem em rela<;ao as varia<;6es dos objetos
de prata, cuja sonoridade coordenativa, e percussiva das consoantes,
marca urn ritmo ironico sobre 0 valor que tinha 0 Mexico para 0

Amo, dinheiro; uma postura que repete, de outra parte, 0 cliche
do colonizador.

Este recurso de origem musical na organiza<;ao literaria, denuncia
uma grande preocupa<;ao formal por parte do autor que, como
o compositor barroco, faz a expressao adequar-se ao conteudo
do pensamento, produzindo uma emo<;ao subjugada a razao. A
concep<;ao fabular de Concierto Barraco, como se ve, projeta uma
elabora<;ao estrutural que definiu uma nova textualidade, onde as
imagens se desdobram e proliferam significados. Oeste modo, a
linguagem cumpre urn papel de intermediador que produz uma
afinidade entre ritmo e imagina<;ao, quebrando a diferen<;a entre
percep<;ao e sentido, conforme compreende Gumbrecht (1994,
p. 180). Carpentier individualiza sua linguagem ao relacionar a



literatura e a musica, diante do deslocamento de ser e sentido ao
expressar formas de sensibilidade proprios de outra epoca e de
outros lugares, dinamizando uma significac;:ao que 0 texto por
si so nao expressaria. Porem, pode requerer uma interpretac;:ao
que evidencie 0 dialogo hermeneutico de expressao e conteudo,
recuperando um sentido da literatura e da pintura barrocas, como
consideraram Carpeaux e Gilles Delleuze, 0 movimento para fora
da moldura, que indue 0 ser historico, nao buscando a elevac;:ao
espiritual caracterlstica da homofonia barroca da opera. De qualquer
forma, cria-se um estado de tensao em que a obra de Carpentier
aponta para um sentimento de inadequac;:ao entre 0 conteudo
cultural americano (seu imaginario e as condic;:6es de emergencia
de sua linguagem) em relac;:ao aforma de expressao eurocentrica,
enriquecedora de sentido, por outro lado.

Seja tematico, estrutural ou interpretativo, 0 cruzamento entre
palavra literaria e musica se da, antes, com 0 que Gumbrecht
chamou de "materialidade da comunicac;:ao", que se realiza como
articuladora de significados num processo de acoplagem de segundo
nlvel, diferente da simples percepc;:ao de primeiro nlvel, e que se
define pelo seu carater produtor, onde "a acoplagem engendra novos
estados, previamente desconhecidos"(Gumbrecht, 1998a, p. 150).
Enquanto a hermeneutica parte da materialidade da expressao, 0

filosofo alemao se ampara no conteudo, como forma (exterioridade)
e substancia (imaginario), para abordar a materialidade incorporea
da palavra, um ambito da comunicac;:ao em que 0 corpo e mesmo
o suporte tecnico, ou a historia, intervem na significac;:ao. No
meu entendimento, a acoplagem da materialidade da palavra e
da musica, em relac;:ao ao conteudo cultural, e que permite ao
protagonista de Concierto Barroco dizer, depois da vivencia da
viagem: "para mi es otro el aire que, al envolverme, me escupe y
me da forma" (Carpentier, 1988, p. 106).

Na novela de Alejo Carpentier, a musicalidade nao da suporte para a
performance da linguagem, mas sim atrama, permitindo movimentos
de significado que desafiam a estabilidade dos sentidos e requisitam
uma percepc;:ao vinculada amemoria cultural, para alem da logica,
que potencializa a significac;:ao. A relac;:ao entre literatura e musica,
nessa obra, define um ritmo sobre as constric;:6es do tempo narrativo
(vinculadas ao ir e vir do protagonista, aos percalc;:os do caminho, a
relac;:ao de elementos dlspares, por exemplo), que renova a visada
a respeito da progressao linear do tempo historico, atribuindo-Ihe
outra dinamica, subordinada aascendencia da subjetividade, um
corpo, e sua possibilidade de escolha, a intervenc;:ao. Assim, produz
se a emergencia de um novo estado de coisas, que revela a passagem
de uma desarticulac;:ao caotica aarticulac;:ao de uma nova forma,
definindo um ritmo, correspondente aacoplagem de primeiro nlvel,
no entendimento de Gumbrecht (1998a). A trama, em Concierto
Barroco, e a organizac;:ao rltmica que relaciona a palavra literaria,
o corpo do protagonista e do leitor, e a musica, arranjada segundo
uma ordem peculiar de elementos temporais, a narrativa. Cada
personagem que participa da trama narrativa de Concierto Barroco
corresponde a uma temporalidade difelente, talvez mais que isso, a
um cronotopo diferente, conforme 0 compreendeu Baktin (1993).
A articulac;:ao do mexicano, do africano e do italiano equivaleria
a um acorde de distintas notas, cuja narrativa conformaria uma
harmonia relacionada aevoluc;:ao polif6nica da musica instrumental
barroca, nao aopera. Esta e a distancia estabelecida entre a novela
de Carpentiere a pec;:a musical deVivaldi. 0 trecho que segue revela
o no narrativo que introduz um saito fundamental para a definic;:ao



da trama, produzindo a tensao polifonica do concerto barroco.

Par descansar del barullo y de los empellones, de los zarandeos
de la multitud, del mareo de los colares, el Amo, vestido de
Montezuma, entro en la Botteghe di Caffe de Victoria Arduino,
seguido del negro, que no habla creldo necesario disfrazarse al
ver cuan mascara pareda su cara natural entre tantos antifaces
blancos que daban, a quienes los lIevaban, un medio rostro
de estatua. Alii estaba sentado ya, en una mesa del fondo, el
Fraile Pelirrojo, de habito cortado en la mejor tela, adelantando
su larga nariz corva entre los rizos de un peinado natural que
tenia, sin embargo, como un aire de peluca 1I0vida. - "Como
he nacido con esta careta no veo la necesidad de comprarme
otra" - dijo, riendo. - "llnca?" - pregunto despues, palpando
los alaborios del emperadar azteca. -"Mexicano" - respondio
el Amo... (Carpentier, 1988, p. 49)

A tensao se desenvolve em crescendo ate culminar na discussao
entre 0 indiano e 0 maestro, onde aquele se pronuncia contra a
distor<;ao dos dados historicos pelo oportunismo do espetaculo
operlstico. 0 debate se realiza contrapontisticamente, uma
;;gura<;ao da opera na novela, e revela uma correspondencia
biunlvoca entre dois pontos sobre diversas Iinhas, 0 americana e 0
europeu, 0 popular e 0 c1assico, tal como observa Gilles Deleuze
sobre 0 contraponto e a polifonia (Deleuze, 1991, p. 224). Esta e
definida pela fixa<;ao das Iinhas segundo pontos diversificados, 0
que se resolve na obra mediante a inser<;ao da figura do carnaval
e do concerto improvisado na sala de musica da Ospedalle della
Pieta. Deste modo, proporciona diversas texturas da linguagem
elaborada por variados pontos de vista. No entanto, contraponto
ou polifonia, a tensao nao produz 0 suspense, porque desde 0
momenta do encontro, mencionado acima, 0 desenlace da trama
ja estabelece 0 diferencial como resolu<;ao. 1550 se deve a uma
ascensao da materia sobre a moldura, um movimento que faz
transbordar os Iimites da Iinguagem, condicionando a expressao
ao conteudo, e buscar 0 infinito atual no eu finito, uma "posi<;ao
de equillbrio ou desequilfbrio barroco" (Deleuze, 1991, p. 152), ao
constituir a universalidade humana do sujeito historico. 1550 explica
o interesse deVivaldi pelo drama espiritual da Conquista do Mexico,
que nada tem a ver com os fatos, porque"a opera e a transposic;ao
da realidade a um plano meramente artlstico, onde os sentimentos
e paix6es nos situam num c1ima de absoluto lirismo" que nao e
realista, como entende 0 proprio Carpentier (2000, p. 310). Para 0
mexicano, esse processo suscita uma consciencia atroz do seu carpo
e da impossibilidade de violenta-Io a favor de uma universalidade
que nao e a sua, 0 que apresenta um conflito com os postulados
canonicos. Afinal, ele e herdeiro tambem de uma tradi<;ao oral que
nao combina com a necessidade de encontrar na fun<;ao do autor
uma orienta<;ao frente ainstabilidade de sentido.

o elemento barroco tambem recupera a conforma<;ao teatral da
opera e sua dimensao magica de produ<;ao de sensa<;6es, como 0

prazer ou 0 espanto, em fun<;ao de uma realiza<;ao tecnica, a da
maquinaria cenografica, para a qual colabararam todas as artes (a
arquitetura, a pintura, par exemplo), subjugada a personalidade
do maestro, sua cultura e seus preceitos religiosos. Mais que °
solista durante as arias, 0 maestro estipula as prerrogativas da sua
expressao, harmonizando uma unica voz e concretizando, por
outro lado, 0 individualismo na musica diante da sua soberania,
uma caracterlstica da musica barroca, na opiniao de Otto Maria





Carpeaux (sid, p. 30). Deste modo, se opoem Vivaldi e Haendel, ou
os maestros barrocos e Stravinsky, como na passagem que segue.

Es que estos maestros que Ilaman avanzados se preocupan
tremendamente por saber 10 que hicieron los musicos del
pasado - y hasta tratan, a veces, de remozar sus estilos. En
eso, nosotros somos mas modernos. A mf se me importa un
carajo saber como eran las operas, los conciertos, de hace cien
aiios. Yo hago 10 mfo, segun mi real saber y entender, y basta.
(Carpentier, 1988, p. 73, 74).

A precedencia da intenc;ao, em Vivaldi, se constroi sob a forma da
evoluc;ao melodica em detrimento da densidade polifonica. 0 efeito
de fortes contrastes dramaticos, como consequencia das relac;oes
harmonicas, e contribuic;ao de Domenico Scarlatti. Por sua vez,
George Friedrich Haendel faz renascer tardiamente a polifonia vocal
no Barroco. A alternancia dos solistas, do cora e dos instrumentos
desenvolve 0 estilo concertante. Nessa epoca, como nos explica
Carpeaux, toda musica instrumental e camerfstica eo genero tfpico
da musica instrumental barroca e 0 Concerto Grosso, que "pela
sua natureza, inspira veleidades polifonicas" (Carpeaux, sid, p. 48).
Quanto a Vivaldi, Otto M... ia observa que ele nao negava a influencia
da opera, mas associava as artes da orquestrac;ao aalternancia entre
os solistas e adiversidade das formas, como fugas e variac;oes. A
opera e a musica de camara foram generos musicais essencialmente
aristocraticos, que buscaram criar um paradigma universalizante
para 0 movimento do corpo, recuperando a harmonia das esferas.

Em contraste com 0 carater elitista da opera e do concerto, 0

carnaval tem importancia como inserc;ao da relativizac;ao dos
valores paradigmaticos e contraste cultural. "0 camaval pode ser
visto como uma pec;a imensa em que as principais ruas e as prac;as
se convertiam em palcos, a cidade se tornava um teatro sem paredes,
e os habitantes eram os atores e os espeetadores, que assistiam a
cena de seus balcoes", diz Hiram Araujo (2003, pAD). 0 carnav~1

eo teatro nas ruas, a democratizac;ao do entretenimento. Mikhail
Bakhtin, por outro lado, considera a suspensao dos parametros de
comportamento social como 0 elemento articulador do carnaval.
Em Concierto Barroco, tanto 0 negro Filomeno quanto 0 mexicano
estao mais proximos dessa forma de expressao corporal; nao e a
toa que Montezuma era uma fantasia, ou que Vivaldi nao aceita
o tema de Salvador Golomon, bisavo de Filomeno, cantado
por Silvestre de Balboa, porque "los negros estan buenos para
mascaras y entremeses", provocando uma reac;ao contrariada do
Amo. Isso caracteriza a conformac;ao corporal dos personagens
como ex-centrica, cujo deslocamento organico inaugura uma nova
sensorialidade e requer uma visao diferenciada sobre a realidade. 0
camaval institui a dimensao do profane popular frente asacralidade
do genio virtuose.

- "lodos los instrumentos revueltos - dijo Jorge Federico -: Esto
es algo asf como una sinfonfa fantastica." .Pero Filomeno, ahora,
junto al teclado, con una copa puesta sobre la caja de resonancia,
ritmaba las danzas rascando un rayo de cocina con una lIave.
- "!Diablo de negro! - exclamaba el napolitano -: cuando quiero
lIevar un compas, el me impone el suyo. Acabare tocando musica
de canfbales" (Carpentier, 1988, p. 64).

Os ouvidos polifOnicos de Haendel, ou Jorge Federico, ou 0

compasso de efeito conduzido por Domenico Scarlatti, 0 napolitano,
contrastam com a interferencia da percussao de Filomeno, apontada



como musica de canibais. Seu ritmo e marcado pela sensualidade e
pela voluptuosidade da improvisa~ao configurada pelo seu elemento
cultural e pelo modo como se expressa. Assim, 0 indivfduo se
constitui pela rela~ao do corpo sensorial com 0 seu ser espiritual,
definindo a percep~ao, as ideias e a memoria. Essa conforma~ao

se define por uma zona de expressao clara e distinguida, nas
palavras de Gilles Deleuze, para quem, ao anaJisar leibniz, "0

que expresso c1aramente, chegado 0 momento, concernira a meu
corpo, agira diretamente sobre meu corpo, sobre a circunvizinhan~a,

circunstancias ou meio" (Deleuze, 1991, p. 166). Consiste numa
nova concep~ao filos6fica em que 0 Ser e substitufdo pelo Ter, ter
urn corpo, que obedece a variaveis de diversos tipos e se desenvolve
como conteudo do ser.

III

Com estes movimentos e contrastes, a elabora~ao da trama pOe
em questao 0 indivlduo latino-americano, muitas vezes passivo
frente as contingencias historicas. A articula~ao barroca do enredo
apresenta zonas c1aras e obscuras do sujeito, fragmentando-o e
descaracterizando uma concep~ao homogenea da cultura ocidental.
Isso resulta, como conseqGencia, no efeito desarticulador e irasclvel
do protagonista, ao final da apresenta~aoda opera, contra 0 carater
programatico da musica de Vivaldi. De fato, 0 que se depreende e a
nao identifica~aodo personagem originada pela estreita vincula~ao

de corpo e consciencia, contrario ao ato receptivo, conforme
entendeu Gumbrecht, porque "0 ato receptivo de 'identifica~ao'

depende de que 0 corpo seja separado da consciencia do receptor
e depende tambem do estabelecimento de uma fronteira entre 0

espa~o do receptor e 0 espa~o (dramatizado ou escrito) do 'mundo
ficcional'" (Gumbrecht, 1998b, p. 92). Na obra de Carpentier, deixa
de existir separa~ao entre corpo e consciencia, e os espa~os entre
ser e fic~ao se confundem.

-"iY que se busca con la ilusion escenica, si no sacarnos de
donde estamos para lIevarnos a donde no podrlamos lIegar
por propia voluntad? - pregunta Filomeno -: Gracias al teatro
podemos remontarnos en el tiempo y vivir, cosa imposible para
nuestra carne presente, en epocas por siempre idas." - "Tambien
sirve - y esto 10 escribi6 un poeta antiguo - para purgarnos de
desasosiegos ocultos en 10 mas hondo y recondito de nuestro
ser. .. Ante la America de artificio del mal poeta Giusti, deje
de sentirme espectador para volverme actor. Celos tuve del
Maximiliano Miler por lIevar un traje de Montezuma que, de
repente, se hizo tremendamente mfo. Me parecfa que el cantante
estuviese representando un papel que me fuera asignado, y que
yo, por blando, por pendejo, hubiese sido incapaz de asumir. Y,
de pronto, me senti como fuera de la situacion, exotica en este
lugar, fuera de sitio, lejos de mf mismo... A veces es necesario
alejarse de las cosas, poner un mar de por medio, para ver las
cosas de cerca" (Carpentier, 1988, p. 104, 105).

Esta passagem nos apresenta inumeros pontos que contribuem
para 0 esclarecimento da rela~ao estrutural entre a musica e
a trama de Concierto Barroco. a primeiro movimento e 0 da
desterritorializac;ao, que produz uma mudanc;a de ambiente. a
protagonista possula urn sistema de valores, sua heran~a colonial
de descendente de europeus, como representativo do seu ser



americano. 0 procedimento de desterritorializac;ao resulta na
conquista da consciencia de si e superac;ao do modelo secularizado
porque confronta uma ideia cristalizada ao corpo do ser, antes
relegado a uma posic;ao secundaria, e aimagem dele construfda
pelo modelo canonico, pelo corpo canonizado que foi feito modelo
de cultura pelo indivfduo. Oeste modo, enfatiza-se a problematica
do conteudo e da expressao, relacionada a forma e substancia,
conforme Gumbrecht, como instancias nao equivalentes, tal como
requer a analise hermeneutica. 0 que se destaca, nesse movimento,
e a performance do choque entre corporeidades distintas, tanto
do ser mexicano como do ser europeu, numa relac;ao de ex
centricidade, para lembrar a Linda Hutcheon, como da palavra
literaria e da musica.

A musica, sendo a mais abstrata de todas as artes, porque nao
visa a representac;ao, na opiniao de Solange Ribeiro de Oliveira,
caracteriza-se por ser altamente formalizada, estipulando
uma relac;ao interna estreita dos seus componentes e, deste
modo, explicitando sua estrutura (Oliveira, 2002, p. 37). Essa
explicitac;ao da estrutura interna de significac;ao, sem preocupar
se pela referencialidade externa, eo que revela a fundamentac;ao
musical de Concierto Barroco. Assim, produz-c;e como efeito 0

que Gumbrecht chamou de desreferencializac;ao (1998a, p. 138),
enquanto conceito caracterfstico da situac;ao pos-moderna, que
resulta da apropriac;ao da natureza realizada atraves do corpo,
questionando a imanencia dos significados. Esse procedimento e
o que permite que 0 protagonista adquira consciencia do seu corpo,
do seu deslocamento, proporcionando a distancia necessaria para
poder "ver as coisas de perto", de modo a perceber a artificialidade
do modelo cultural europeu para 0 ser latino-americano. Uma
artificialidade que e acentuada pela tecnica barroca musical
e cenografica, da produc;ao das machinas e do trabalho dos
"tramoyistas" para a realizac;ao do espetaculo, como comentamos
anteriormente. Esse descompasso entre a referencialidade externa e
interna promove 0 surgimento de uma nova forma do conteudo e da
expressao sobre 0 imaginario americana e a palavra articuladora.

-"lYesedio Uchilibos?" -"Yo notengo la culpa de que tengan
ustedes unos dioses con nombres imposibles. los mismos
Conquistadores, tratando de remnedar el habla mexicana, 10
lIaman Huchilobos 0 algo por el estilo." - "Ya caigo: se trataba
de Huitzilopochtli." - lilY usted cree que hay modo de cantar
eso? Todo, en la cr6nica de Solfs, es trabalenguas. Continuo
trabalenguas: Iztlapalalca, Goazocoalco, Xicalango, Tlaxcala,
Magiscatzin, Qualpopoca, Xicotencatl Me los he aprendido
como ejercicio de articulaci6n. Pero la quien, carajo, se Ie
habra ocurrido inventar semejante idioma? (Carpentier, 1988,
p.96).

Neste movimento de conquista do seu pr6prio ser identitario,
tambem coincidem os outros efeitos mencionados por Gumbrecht,
que inscrevem a obra de Alejo Carpentier no ambito p6s-moderno
de percepc;ao e produc;ao artfstica, 0 da destotalizac;ao e 0 da
destemporalizac;ao. 0 primeiro, em relac;ao acrftica realizada
contra 0 objetivo program<itico da musica de Vivaldi, ou quanto
aos grandes discursos promovidos pela cultura ocidental, de origem
c1assica, que se pretendeu sempre universalista, da qual participou,
por exemplo, a 6pera (afinal, bem lembra Carpeaux, a 6pera surgiu
da incapacidade da musica instrumental de representar 0 cora da
tragedia grega). 0 outro, corresponde aquebra da progressao



linear do tempo e, consequentemente, aubiquidade do momento,
inscrevendo-se a vivencia do presente numa temporalidade circular
em espiral, que permite a elaborac;ao de um mosaico cultural para
confrontar as diferentes referencias culturais e promover a superac;ao
do sentido pre-estabelecido.

Ao analisar 0 barroco de Leibniz, Gilles Deleuze considera
que 0 mecanismo pSlquico da alma exclui toda causalidade
externa, contradizendo 0 racionalismo cartesiano: "e sobretudo
sentido da semelhanc;a que muda completamente de func;ao:
julga-se a semelhanc;a pelo semelhante, nao pelo assemelhado.
Assemelhar-se 0 percebido amateria faz com que a materia seja
necessariamente produzida conforme essa relac;ao e nao que essa
relac;ao seja conforme a um modelo preexistente" (Deleuze, 1991,
p. 162). Trocando em miudos, a relac;ao estabelecida entre 0 ser e
a realidade nao obedece a determinac;oes anteriores e exteriores,
porem se realiza no ato da confrontac;ao entre eles, que produz
uma percepc;ao subjetiva assemelhada com a materia, porque e
imposslvel a sua representac;ao. Essa prerrogativa de Deleuze revela,
por outro lado, uma sintonia com a concepc;ao lacaniana sobre a
ascendencia da linguagem em relac;ao arealidade. Uma linguagem
dinamica que corrobora a composic;ao ficcional de r.oncierto
Barroco, pois produz-se como atualizac;ao dos estados de sentido
do ser ao superar a inercia, a passividade diante das contingencias,
e criar a capacidade de interferencia do sujeito.

A perspectiva fabular da historia do Mexico, que possula Vivaldi,
obedecendo a uma tradic;ao medieval do imaginario europeu, nao
coaduna com 0 imaginario americano, referindo-se a substancias
diferentes do conteudo, e constituindo distintas formas que se
resolvem em express6es peculiares a cada contexto cultural.
Alem disso, a emergencia e a forma da expressao configuram
linguagens diferenciadas, a do europeu, conforme os modelos
barrocos da musica, tendendo para a homofonia da opera, a do
americana definindo-se ao longo da narrativa como inadequac;ao,
nao aceitabilidade das imposic;6es formais, uma linguagem que
esta sendo processada, mas que se apoia na diversidade, nao nas
relac;oes binarias de causalidade. Com a comparac;ao entre eles,
estabelece-se 0 conflito cultural que reitera a consciencia sobre
as diferenc;as materiais que caracterizam estatutos de linguagem
especfficos. Deleuze lembra que"as re/ac;oes diferenciais sempre
se/ecionam as pequenas percepc;oes que entram em cada caso
e produzem ou obtem a percepc;ao consciente que delas saem"
(1991, p. 152). 0 processo vivido pelo protagonista recupera uma
sensorialidade primordial, ingenua, mediante a sua acoplagem ao
curso da historia com a percepc;ao, nao aceitando a interpretac;ao
alheia. Desta maneira, produz-se 0 saito de um tempo cronologico
para um tempo perceptivo individual, inscrito no corpo, consciente
de si.

Y sin embargo hoy, esta tarde, hace un momento, me ocurrio
algo muy raro: mientras mas iba corriendo la musica deVivaldi y
me dejaba lIevar por las peripecias de la accion que la ilustraba,
mas era mi deseo de que triunfaran los mexicanos, en anhelo
de un imposible desenlace, pues mejor que nadie podia saber
yo, nacido alia, como ocurrieron las cosas (Carpentier, 1988,
p.104).

Peripecias, ac;ao, ilustrac;ao, sao formas de realizac;ao da
expressividade barroca europeia que nao correspondem apercepc;ao



1 Deleuze avalia que 0 indivfduo jii nao
se define pelo Ser mas pelo Ter: "Ter ou
possuir e dobrar, islo e, expressar 0 que
se conlem numa certa palencia." (1991,
p.183).

do protagonista, nem respondem as suas necessidades de criac;ao
de sentidos. A superac;ao da condic;ao de espectador para a de
ator, que ele mesmo identificou, e resultante da sua recepc;ao da
opera "Motezuma", que desencadeia uma reac;ao no indivfduo,
tirando-o na inercia e imobilidade em direc;ao a retomada da
sua propria condic;ao de mexicano. Na verdade, 0 primeiro
movimento nessa corrente e a viagem do Mexico para a Europa,
em busca dos referentes culturais da aristocracia mexicana, que
reproduziam modelos europeus. Encontrando-os la, porem, nao se
ve representado por suas construc;oes simbolicas. a deslocamento
se produz pela percepc;ao do tempo e do espac;o por parte do
corpo e da memoria do protagonista - "nao e 0 corpo que realiza,
mas e no corpo que algo se realiza, com 0 que 0 proprio corpo
se torna real ou substancial", compreende Oeleuze (1991, p.17S)
-, a consciencia do corpo provoca a quebra referencial quanto a
hegemonia canonica. 1550 institui um "reino de ac;ao", na acepc;ao
de Gumbrecht (1998b, p.36), que se realiza nas "fronteiras entre"
os seres. Nesse sentido, 0 carnaval e a maxima possibilidade de
"excesso autorizado" que sustenta a transgressao dos Iimites.

a contato com a Europa promoveu a percepc;ao dos diferenciais
cultur;:)is, passando a marcar as singularidades num processo de
individuac;ao distintiva do sujeito americano. a protagonista ja nao
buscara resgatar uma identidade determinada, mas criara condic;oes
para a emergencia de novas estruturas de sentido associadas a
potencialidade do ser semovente, vinculada, por sua vez, ao
corpo dinamico, articulador..Sua ac;ao, por outro lado, nao ignora
a existencia de fronteiras, ao contrario, tende a defini-Ias mediante
sua relac;ao mutua, como podemos identificar na relac;ao entre os
indivfduos, ou as monadas leibnizianas, a partir de "fenomenos
de subjugac;ao, de dominac;ao, de apropriac;ao, que preenchem 0

domfnio do ter, e este encontra-se sempre sob certa potencia (eis
por que Nietzsche sentir-se-a tao proximo de Leibniz)." No entanto,
considero que Alejo Carpentier nao permanece simplesmente no
ambito do imaginario potencializado, anterior a estruturac;ao de
sentido, mas requisita a formac;ao de um novo sentido identitario,
frente it quebra de premissas totalizadoras e referenciais.

a ser americano se conscientiza sobre 0 espac;o que ocupa seu
corpo em func;ao dessas mudanc;as de valor. No entanto, esse
movimento parte de uma noc;ao conservadora que se ancora, em
parte, na soberania dos fatos historicos e da interpretac;ao legftima,
nao admitindo uma abordagem representativa segundo os moldes
europeus de Iinguagem artfstica, talvez por considerar pejorativa
a apropriac;ao de conhecimentos intimamente relacionados a
uma condic;ao material de existencia. a novo sentido e produto
do deslocamento do ponto de vista sobre seu paradigma cultural
(modelo de valor, identidade, historia), e nessa direc;ao que a
materialidade do corpo se torna produtora de significados. Oeste
modo, reintegram-se 0 indivfduo e a comunidade, fazendo sua
expressao conformar-se aos efeitos da interferencia dos outros no
espac;o do seu corpo. Alem da configurac;ao do personagem, esse
arranjo deelementoseproduzido pela acoplagem devalores esteticos
da proposta literaria de Alejo Carpentier, junto ao movimento da
nova narrativa hispano-americana, a seus conhecimentos musicais,
conforme vimos, redimensionando constantemente os limites da
linguagem Iiteraria.

Pero Filomeno no estaba triste. Nunca estaba triste. Esta noche,
dentro de media hora, serfa el Concierto - el tan esperado



concierto de quien hacfa vibrar la trompeta como el Oios de
Zacarfas, el Senor de Isafas, a como 10 reclamaba el mas jubiloso
salmo de las Escrituras. Ycomo ten fa muchas tareas que cumplir
todavfa dondequiera que una musica se definiera en valores de
ritmo fue, can paso ligero, hacia la sala de conciertos cuyos
carteles anunciaban que, dentro de un momenta, empezarfa a
sonar el cobre impar de louis Armstrong. Yparecfale a Fi lomeno
que, al fin y al cabo, 10 unico vivo, actual, proyectado, asaeteado
hacia el futuro, que para el quedaba en esta ciudad lacustre, era
el ritmo, los ritmos, a la vez elementales y pitag6ricos, presentes
aca abajo, inexistentes en otros lugares donde los hombres
habfan comprobado - muy recientemente, par cierto - que las
esferas no tenfan mas musica que las de sus propias esferas,
mon6tono contrapunto de geometrfas rotatorias ... Filomeno,
par 10 pronto, se las entendfa can la musica terrenal - que a
el, la musica de las esferas, 10 tenfa sin cuidado (Carpentier,
1988, p. 112, 113).

IV

No marco da literatura cubana, as ritmos africanos configuram
a percep~ao do mundo expressa pelo corpo e pela linguagem,
definindo-se no ambito material do "reino deste mundo". 0 ritmo
narrativo de Concierto Barraco realiza-se pela revolu~ao temporal e
espacial par meio da elabora~ao da trama, que define movimentos
relacionados amaterialidade da comunica~ao, vinculando corpo,
interven~ao e tecnica literaria. Oeste modo efetiva a inter-rela~ao

da fic~ao e da musica como um desempenho, numa opera~ao que
inclui as linguagens artfsticas e a leitor. Nao solicita um sentido
intrfnseco para a literatura, para a musica au a hist6ria, assim se
define a articula~ao da arte literaria e da arte musical para Alejo
Carpentier, nessa obra. Como adverte Solange Ribeiro de Oliveira,
"a tentativa de transcender esquemas especfficos, harmoniza-se
com a c1ima do pos-modernismo, com as inquieta~6es de nossos
dias e sua visao problematizadora das artes, ficando a unidade
cientffica assegurada pela natureza do objeto escolhido" (Oliveira,
2002, p. 40). Sem pretender aprofundar-me na questao, sao
constantes as assacia~6es da produ~ao literaria da nova narrativa
com a expressividade p6s-moderna, colocando-a numa nova ordem
estetica que, por outro lado, adquire contornos muito especfficos
a partir da configura~ao imaginaria latino-americana. E Alejo
Carpentier pleiteia uma singularidade que delimite um ambito
criativo propriamente americana, como possibilidade de proje~ao

cultural.

Concierto Barroco prop6e uma reorganiza~ao da experiencia
visceral mente relacionada com a materialidade do corpo,
relacionada a uma memoria cultural que ampara a lugar de onde
se fala, tanto do personagem como do autor e, por consequencia,
dos leitores. Assim, realiza-se uma acoplagem da palavra ao corpo
que articula significados, nao ao contrario, supondo a prerrogativa
da palavra, au da expressao. 0 elemento musical, na obra, permitiu
ao personagem a vivencia conflituosa dos valores e parametros,
antes que seu entendimento racionalizado. Oaf a adequa~ao

do elemento "concerto barroco", porque potencializou a apelo
sensorial do paradoxo vida e arte, hist6ria e fiec;ao, palavra e
musica, atendendo para uma simbiose de linguagens que rompeu
com a aspecto representativo da palavra literaria, e recuperou



a singularidade corp6rea do indivfduo. Arrisco dizer que esta e
uma possibilidade de leitura que passou inadvertida pelos estudos
realizados ate agora em torno da nova narrativa, oferecendo-se como
uma possibilidade de recupera<;ao das condi<;6es de emergencia
de uma nova expressao, tao significativa para a literatura hispano
americana do seculo xx.
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