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Resumo

A partir de urn determinado conjunto de cronicas musicais escritas
por Mario de Andrade para a Revista do Brasil entre 1938 e 1940, este artigo
tern por objetivo abordar as peculiaridades dos ideais esteticos desse autor, bern
como compreender as significativas transforma~6es ocorridas em seu projeto
artistico-musical quando da passagem dos anos 20 aos 30, explicitando de que
forma essas transforma~6es encontravam-se amarradas a uma trajetoria intelec
tual fortemente vinculada aos matizes politico-culturais de uma epoca da historia
brasileira.
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Abstract

The objective of the present work is to follow the evolution of Mario
de Andrade's aesthetic thought expressed in articles published in the Revista
do Brasil between 1938 and 1940, particularly regarding the political and social
framework in which this outstanding Brazilian modernist writer was active.

Keywords: Mario de Andrade, musical aesthetic thought, Brazilian
modernism
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Mario de Andrade e a reformula~ao de seu projeto es
tetico-musical

Intelectual polivalente e urn dos protagonistas maiores do nosso vanguardis
mo, Mario de Andrade e dono de uma das mais consideraveis teorias e experimenta\oes
esteticas que rechearam nossos frementes l anos 20 e que foram - Ilio sem modifica\oes
- posteriormente sedimentadas numa configura\ao ja outra do campo politico e cultur
al brasileiro. Seu reconhecimento como homem publico e pesquisador identificado com
a formula\ao de uma "cultura nacional" em muito se justifica devido asua atua\ao em
orgaos politicos do periodo, mas nao s6: com 0 passar dos anos, a reformula\ao de seu
projeto estetico traduziria uma notavel complexidade quando da tentativa em dar conta
de dados que fossem sociais, indo ao encontro das novas exigencias que marcariam a
segunda fase do movimento modernista.

Embora caracteristica da decada de 30 em geral, a preocupa\ao com 0 aspec
to social da arte emerge no pensamento do autor de Macunaima ja em fins da decada
anterior, como conseqiiencia, em parte, de urn intenso diaIogo por ele estabelecido com
diversas correntes vanguardistas europeias e que 0 levam a repensar 0 destino da arte
brasileira como urn todo, inclusive de nossa especifica produ\ao musical,

Alias, no que diz respeito aarea da musicologia em particular, 0 critico obteve
at papel de extremada importancia ao divulgar e estrUturar essa ciencia segundo os mol
des de uma consciencia nacionalista que pudesse, enfim, sustentar as especificidades
do nosso povo, Nao muito conhecida como 0 sao seus escritos literarios, emister escla·
recer que a produ\ao musical de Mano de Andrade apresenta-se de maneira distinta em,
basicamente, dois momentos: ao final dos anos 20, com a publica\ao de obras como 0

Ensaio da Musica Brasileira e 0 Compendio de Hist6ria da Musica; e ao final dos anos
30 e inicio dos 40, quando da publica\ao de artigos para a Revista do Brasil, bern como
para 0 rodape "Mundo Musical" do jornal Folha da Manhii - textos estes nos quais apa
receria pela primeira vez, musicalmente falando, a consciencia pOlitico-social do autor,
a1em da no\ao clara de uma arte engajada.

Existindo por quase dois anos, as cronicas veiculadas na Revista do Brasil,
terceira fase, representariam esse "divisor de aguas" nas concep\oes esteticas e musicais
de Mario, transformando-se no prognostico das mudan\as ai ocorridas e evidenciando,
destarte, 0 desejo do intelectual em superar suas proprias ideias acerca do destino da
arte em sociedade. No entanto, cabe aqui nos perguntarmos 0 que, de fato, 0 levaria a
uma mudan\a de postura, fazendo-o considerar em suas teorias estetizantes 0 chamado
dado sociol6gico.

Ja se disse que a referencia ao "social" torna-se uma das peculiaridades dos
anos 30; porem, em que medida essa tendencia modula as aspira\oes e os dilemas este
tico-musicais do intelectual em questao?

SEVCENKO, Nicolau. Orfeu extdtico na metropole: sao Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 20. SP: Cia.
Das Letras, 1998.
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As agita~6es poHticas e a efervescencia social da terceira
decaaa do
seculoXX

Em linhas gerais, a decada de 30 e sinonimo de uma crise poHtica bastante
ampla ocorrida na America Latina, trazendo em seu ceme diversos golpes, bem como
a defesa de um profundo intervencionismo de Estado que, no terceno artistico, visaria
apromo\ao e conserva\ao de uma arte genuinamente nacional e de acentuado valor
simbOlico. Diante de acontecimentos historicos ate entao ineditos, tais como a organiza
\ao dos movimentos anarquistas e socialistas, a partir de 1930 toma-se incontestavel a
mudan\a de enfase ocorrida no modemismo como um todo, ou melhor, no movimento
modemista de toda a America - fazendo com que 0 surto de experimenta\oes esteticas
da decada de vinte abrisse espa\o para a arte de cunho social e engajada:

Aorganiza~iio dos movimentos socialistas e anarquistas, a funda
~iio dos wrios partidos comunistas, a cria~iio em 1924 do APRA
peruano [...Jvai desembocar -em meio a uma generalizada crise
economica motivada pelo crack de 1929 - em varios golpes miIi
tares cujas conseqiiencias seriio devastadoras no setor cultural.
o marco desses eventos sera 1930: no Peru, 0 coronel Sanchez
Cerro derruba 0 governo Leguia; na Argentina, 0 general Uri
buru depoe 0 governo democcatico de Yrigoyen; e, no Brasil, a
revolu~iio de 30, Iiderada por GetUlio Vargas, levara ao Estado
Novo. (SCHWARTZ, 1995, p.33)

De fato, absorvida e incorporada em dois niveis e somada ao advento da rev
olu\ao instaurada por Getlilio Vargas, bem como aagita~ao poHtica exterior, ocorreci na
arte dos anos 30 0 que Antonio Candido intitulou diluifiiio da vanguarda (CANDIDO,
1987). Momento este de interpenetra\ao cultural, 0 "segundo tempo" do modemismo
brasileiro terminaria por polarizar artistas e intelectuais, provocando em suas respectivas
obras um entrela\amento do campo artistico-literario com as ideologias poHtico-religio
sas nascidas no periodo - uma radicaliza\ao que, ainda nos dizeres de Candido, talvez
tenha sido "mais nitida num sentido proprio daquela fase, que consistia em procurar
uma atitude de analise e critica em face do que se chamava incansavelmente a 'realidade
brasileira'" (IDEM, p.190).

De modo semelhante ao critieo literario, Joao Luiz Lafeta delineia 0 desapa
recimento da "aura" estetica modemista quando de sua incorpora\ao as concep~oes

intelectuais e artisticas da decada seguinte sem, no entanto, sofrer um corte radical:

Niio podemos dizer que haja uma mudanra radical no corpo de
doutrinas do modernismoj da consciencia otimista e anarquista
dos anos vinte 11 pre-consciencia do subdesenvolvimento ha
principalmente uma mudanra de enfase. [... JAs duas Eases niio
sofrem solu~iio de continuidade; apenas, como dissemos atras,
se 0 projeto estetico, a 'revolu~iio na Iiteratura' e predominante
da Ease heroica, a 'literatura na revolu~iio', 0 projeto ideologico,
e empurrado, por certas condi~6es politicas especiais, para 0

primeiro piano dos anos trinta. Emais: essa troca de posi~6es vai
se dando progressivamente durante todo 0 periodo modernista:
o equiHbrio inicial entre revolu~ao literaria e literatura revolu-
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cionaria [... ) wi sendo lentamente desfeito e a decada de trinta,
chegando a seu termino, assiste a urn quase-esquecimento da
lic;ao estetica essencial do modernismo: a ruptura da linguagem.
(LAFETA, 2000, p.30-31)

Escritor fruto desse ambiente social, a trajetoria intelectual de Mario de An
drade encontra-se, pois, inserida nessas especificas redes de rela~6es poHtico-culturais.
Todavia, se por urn lado Mario e membro de urn movimento cujos "filhos" estao todos
atrelados as causas mesmas do Brasil, por outro representa as contradi~6es de alguem
que traz nas bases de sua forma~ao ideias estrangeiradas: no que diz respeito ao seu
pensamento poetico, por exemplo - formulado no infcio da decada de 20, no Prefacio
Interessantissimo e na Escrava que nao eIsaura, a bern dizer - sabe-se que as ideias ali
presentes advem principalmente das teocias do poeta frances Paul Dermee. Para dizer
de outro modo, tal e na verdade urn exemplo claro de urn mecanismo social proprio
da forma~ao intelectual brasileira, a saber: a constante ado~ao e reposi~ao de ideias
europeias aqui existentes para se pensar nosso pais e justificar suas particularidades,
tomando elemento intemo e ativo de nossa cultura, mas provocando algo distinto do
europeu (SCHWARZ, 1977). Devido ao histocico de rela~6es de produ~ao e dependen.
cia economica, e nesse sentido que aparece, escreve Roberto Schwarz, uma materia e
problema para toda a literatura nacional, uma vez que, atraves dessa gravita~ao de ide
ias, surge urn movimento que nos singulariza. Em suma, hi aqui uma especie de "chao
histocico" que traz conseqiiencias significativas para 0 campo cultural brasileiro:

[...) ao contrario do que geralmente se pensa, a materia do ar·
tista mostra assim nao ser informe: ebistorlcamente formada,
e registra de algum modo 0 processo social a que deve a sua
existb/cia. Ao forma-ta, por sua vez, 0 escritor sobrep6e uma for·
rna a outra forma, e e da felicidade desta operac;ao, desta relac;ao
com a materia pre.formada [...Jque vao depender profundidade,
for~a, complexidade dos resultados. (IDEM, p.25 - grifos meus)

E, portanto, seguindo essa linha de raciodnio que tambem as cronicas mu·
sicais da Revista do Brasil representariam materia e problema, no caso, para a musico
logia brasileira, esbo~ando 0 momenta em que as ideias esteticas marioandradianas
abririam espa~o para que seu campo ideologico fosse melhor elaborado. Na pratica, 0

que ocorre e a interpenetra~o dos dois projetos, fazendo com que 0 Mario de Andrade
"intelectual estrangeirado" dialogue e se confronte com 0 Mario de Andrade idealizador
de urn projeto nacionalista para seu querido pais. Note-se, por exemplo, as afirma~6es

feitas ao longo da cronica musical escrita em mar~o de 1939:

Entra um turco, irlandes ou peruano, pode ser tambem um
chines, porque eu adoro os chineses muito parecidos comi·
go, entra um chines num pavilhao muito feio e enfeitado de
qualquer exposi~ao universal deste mundo. Se 0 pavilhao e,
como falei, muito feio e enfeitado, mas bem enfeitado mesmo,
esta claro que se intitula Pavilhao do Brasil. [...Ja chines entra,
ve logo uns cartazes bastantefeios, falando em cafe, cafe. [...JDe
repente 0 olhar do chim logo pensa que 0 seu espirito vai sab
orear um bocado a arte do tal Brasil, que ele mal conhece, nao
sabe se e civilizado nem que popula~ao tem. Mas 0 chines sorri.
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[... ] Diz que e Brasil, mas 0 que e1e esta venda como representa
tivo da inte1ectualidade brasileira e seu carater contemporaneo
e uma c6pia servil e bastante enfeitada, das piores e mais faceis
tradi~6es pict6ricas de Paris, seu horrendo e antidiluviano saHio
oficial, e as tricromias daIllustration. (Revista do Brasil, 3a. fase,
ano 2, nO.9, mar.1939, p.83)

Extremamente ironicas, ecom a utiliza~ao desse recurso de linguagem e com
aliberdade advinda do genero "cronica" que 0 escritor deixa transparecer os problemas,
pode-se dizer, frutos de toda uma gera~ao que esteve as voltas com a missiio de tentar
construir e descobrir 0 Brasil utilizando, entretanto, urn vocabulario bastante distinto
para as singularidades deste pais 2.

Como mencionado, Mano, autor poligrafo e de atividades diversas, deixou
assentadas em inumeros livros e artigos suas ideias acerca da arte musical. Mas, cabe
atentar para 0 modo peculiar com que seu pensamento e revelado nos textos daRevista,
mostrando nao somente seu interesse impar pelos acontecimentos musicais da epoca
como, principalmente, evidenciando as angUstias e transforma~6es de urn intelectual
fruto de urn periodo singular da historia brasileira: os vinte e dois artigos musicais dos
fins dos anos 30 e inicio dos anos 40 tornam-se, em outras palavras, ponto de partida
para se compreender algo maior, isto e, algo que sempre norteou as preocupa~6es e
reflex6es modernistas: a articula~ao de uma possivel cultura brasileira - possivel no
sentido de que ainda precisava ser pensada e elaborada - com as quest6es de nossa
identidade nacional.

Os textos da Revista do Brasil mostram 0 esfor~o despendido por esse famo
so escritor para convergir suas ideias a uma nova posi~ao intelectual por ele alcan~ada,

declaradamente mais politizada e amadurecida, de maneira a fazer com que sua obra,
apos uma fase de cunho sobretudo estetizante, passasse por urn periodo de "engaja
mento for~ado" (BECKER, 1999. p.43) para alcan~ar, na sua ultima fase, uma sintese
original do poetico com 0 politico, como fica claro no consciente desabafo do escritor
na cronica musical de agosto de 1939:

Cada urn de n6s tern de ser urn virtuose do seu offcio; you mes
mo alem e afirmo que cada urn de n6s tern de ser urn virtuose da
vida. Nao como elemento de luta pela vida, e muito menos como
elemento de competi~ao para predominio do mais forte, mas
exatamente como e1emento vital, como expressao e realiza~ao

do ser. Neste sentido exclusivamente e que a virtuosidade e urn
elemento moral.

Desgra~adamente sao muito raros os seres humanos que dese-

Emister ressaltar que a preocupa~ao com questoes tais como na~ao, ra~, povo ganha for~as ao longo do seculo XIX,
quando ideias vindas principalmente da Europa come~am a encontrar aqui maior espa~o para serem discutidas e sao
rapidamente incorporadas pela intelectualidade brasileira que entao se formava, tendo como precursores ]oaquim
Nabuco, Silvio Romero, Machado de Assis, Euclides da Cunha, entre outros. Mas e no seculo XX, precisamente na
decada de triOla, que emerge uma linha de reflexiio sobre 0 Brasil, isto e, no qual nossos problemas come~am a ser
de fato formulados, provocando enJim condi~oes particulares no modo de pensar "brasileiro". Sucessores de uma
decada que trouxe para a historiografia do pais grandes transforma~6es hist6ricas, polfticas e culturais, os anos 30
foram anos de engajamento polftico, de consciencia cultural e social, periodo no qual 0 Brasil "come~ava a se apal
par" - para usar expressao de Antonio Candido - tornando-se imprescindivel 0 debate em torno de questoes tais
como as de formafiio e identidade nacionais.
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jam apenas viver... [... ] de forma que 0 homem nao quer mais
saber da virtuosidade como tecnica de viver. 0 que ele pretende
e a conquista, e a vitoria sobre os demais e [...] aplicado este
principio ao terreno da arte, quer do ponto de vista expressional
da sensibilidade, quer do meramente tecnico, aalta virtuosidade
se desencaminha e principia a ter a sua finalidade em si mesma.
(Revista do Brasil, 3'. fuse, ana 2, nO. 14, ago. 1939, p.97)

Embora nao seja longa, a passagem acima traz de maneira bastante densa a
chamada "base" do pensamento estetico do musicologo, mostrando-se interessante para
se compreender 0 amadurecimento da reflexio desse escritor em rela~ao ao destino
da arte na e para a sociedade. Reconhecer-se-ia, enfim, a existencia de tres momen
tos distintos no itinerano das teoriza~6es cunhadas pelo autor de Macunaima, quais
sejam: urn primeiro momento altamente individualista, caracterizado sobretudo pela
sedimenta~ao de suas leituras e pelas experimenta~6es esteticas que ele faz da arte e da
linguagemj urn segundo momento com propostas claramente anti-individualistas (lir
ismo transformado em arte social) e, ainda, uma terceira e ultima fase que tenta dar
conta da supera~ao dessas fases anteriores sem, no entanto, tentar exclui-Ias - uma vez
que, como esclarece Roberto Schwarz, "estas tres posi~6es nao foram conquista de uma
filosofia sistematica, de modo que nao se excluiam com clareza" (SCHWARZ, 1965, p.3),
fazendo a primeira e segunda fases coexistirem desde 0 come~o. Ee aqui, nesta ultima
fase, que 0 problema propriamente do virtuose, ou melhor, do "individuo-artista" se
transforma em pe~a-chave na formula~ao de uma proposta de arte social marioandradi
ana nos ditames estetico-musicais.

Isso ocorre porque, em linhas gerais, 0 ponto de partida para se examinar 0

projeto estetico de Mario de Andrade reside nos embates por ele travados contra a este
tica parnasiana, isto e, contra a "mania formalizante que reinou pelos inkios do seculo"
(IDEM, p.2), tomando a rela~ao entre as camadas material e significativa da propria arte
algo mecanico e abrindo, desse modo, espa~o para as polemicas do modernismo.

Contra uma estetica reificada e de senso comum que situara 0 belo na lingua
gem, Mario lan~a-se ao extremo oposto quando da afirma~ao de que 0 belo encontrar
se-ia na subjetividade - esta sim fonte de todo lirismo possivel. Aqui, poesia e psicologia
aproximam-se, fazendo nascer "0 quadro conceitual de polaridades irredutiveis" (IDEM,
p.3) que ira orientar sua reflOOo:

Lirismo-tecnica, subconsciente-consciente, individuo-socie
dade, ser-parecer [sao] pares que rasgarao, literalmente, seu
pesamento estetico, pois eda superac;ao de1es que nasceriam (se
nascessem) as soluC;6es procuradas. (IDEM, p.3)

Pretendendo resgatar os aspectos artesanais do fazer artistico, bem como
tomar possivel a supera~ao do ponto de vista que naqueles tempos emudecia - acredi
tava 0 autor - a comunica~ao do artista com a sociedade, 0 escritor lan~a mao de um
conceito por ele denominado atitude estetica, que deveria se transformar no "criterio
que deve nortear 0 artista para alcan~ar, com a supera~ao do individualismo, a voca~ao

social da arte, considerada agora em seu autentico significado: 0 da dimensao artesanal"
(MORAES, 1994, p.142).

Afigura do artesao emerge como um contrapeso necessano a"hipervaloriza-
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~ao modema do individuo-artista" (IDEM) - este, segundo Mario, 0 grande responsive!
pela transforma~ao da tecnica da arte em mero virtuosismo, isto e, uma virtuosidade
de cunho nao-moral, que "se desencaminha e principia a ter a sua finalidade em si
mesma", como ele proprio afirmaria na cronica de agosto de 1939. Aesse respeito, alias,
cabe ressaltar a influencia que Mario de Andrade recebe de pensadores neo-escolisticos
franceses para defender tais ideias. Como afirma Eduardo Jardim de Moraes, a partir de
1938 pode-se sentir "0 eco das primeiras defini~6es de [Jacques1Maritain em seu Art
et Scolastique" nos textos do modemista que datam desse perfodo, principalmente na
leitura de "0 artista e 0 artesao" - fato que, diga-se de passagem, possibilitari a Mario
estabelecer 0 estreito vinculo do conteudo formal com 0 conteudo social em sua pro
posta artistica de "supera~ao" do modernismo, isto e, de supera~ao da consciencia dos
aspectos burgueses da arte.

Mas, se a estreia do musicologo na Revista do Brasil ocorre em agosto de
1938, a alusao as quest6es virtuosfsticas apareceri de maneira madura pela primeira vez
em dezembro de 1939, acompanhadas - como de costume - de uma rica e deliciosa
ironia:

as concertos ainda continuam se amontoando uns sobre os out
ros neste final de temporada. Como sempre, ea virtuosidade
individualista que domina, raro uma tentativa coletiva mais inter
essante aparece. Ecomo sempre e0 piano que vence, pianistas,
pianistas, pianistas, femininos e masculinos, maiores e menores
de idade, com uso de razao e sem razao nenhuma. No geral e
rudo uma neblina sonora mais ou menos multicor e agradavel,
mas neblina, inconstestavelmente neblina. Personalidades indis
tintas, vagamente diferen~adas entre si, que alimentam com al·
gumas vitamininhas discretas 0 crescimento artistico da cidade.
Mas que, como vitaminas que sao, so mesmo com os enormes
microscopios da gentileza a gente pode perceber e classificar:
"pianista1\.', "vitamina B", "microbio C", e assim por diante. (Re
vista do Brasil, 3a. fase, ana 2, nO. 18, dez.1939, p.87)

Em tomo dessa "virtuosidade individualista que domina", encontra-se con
densada uma serie de problemas da arte e da cultura em geralj todavia, mais do que
urn problema tecnico, a virtuosidade prop6e urn problema moral, uma vez que tal vir
tuosismo, ao se confundir com 0 talento individual, se desencaminha e se afasta de sua
dimensao principal: a dimensao artesanal, capaz de tirar 0 artista de seu "pedestal de
criador onipotente" (SANDRONI, 1988, p.33) para obrigi-Io a dialogar com a realidade.
Em outras palavras, a arte deve conter urn "justo equillbrio" com 0 social, de modo a
permitir que 0 artista desenvolva ao mesmo tempo os conteudos formais e sociais do
fazer artistico.

o que se percebe, pois, e uma tensao entre 0 projeto estetico de Mario e
seu respectivo projeto ideologico que perpassa toda sua obra e se acentua a partir de
meados de trinta, sobretudo em seus escritos musicais. Aconsciencia da obra de arte
como fato estetico (isto e, como resultante das proje~6es de experiencias individuais),
somada aconsciencia da fun~ao social da arte, aponta para transforma~6es significativas
no pensamento do autor sem, contudo, deixar de lado a importancia da re!a~ao do
artista com 0 material, ou seja, com os aspectos formais inerentes ao campo da arte em
si. Como esclarece Joao Luiz Lafeti, M:irio vive com particular dramatismo este embate
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entre sua "sensibilidade de artista, conscio das exigencias da escritura", e seus "impulsos
de intelectual aprocura do melhor desempenho no papel formador da nacionalidade
e/ou no trabalho de constru~ao social" (LAFETA, 2000, p.154):

opensamento de Mario de Andrade se estende por sobre todos
esses aspectos, detalha-os, busca os meandros de cada urn deles,
vai atras de suas implica~6es mutuas, simplifica-os, complica-os,
tenta asintese. Do esforc;o para abrange-los nasce sua obra - por
vezes confusa, arbitraria, dilacerada entre tantos rumos, mas
sempre incansavel na pesquisa da solu~ao clara, lavra paciente
nos misterios da cria~ao e de seus destinos. (IDEM. Ibidem)

Preocupado nao somente em expor a "teoria de sua pratica", mas tambem
em mostrar tal teoria vazada na propria "forma" - leia-se, na linguagem - as cronieas,
alem de seu carater de orienta~ao critica, inauguram as ambigiiidades e contradi~6es do
critico no que se refere aesfera musical, chegando mesmo a enfatizar ironicamente em
um dos textos que 0 quefalta ao Brasil e "um outro tipo de fome":

[...] vern 0 meu amigo fil6sofo, que pronuncia muito malo
frances, ao repetir muitas vezes por dia asua madrigalesca inter
preta~ao dos defeitos do mundo, em vez de dizer "cherchez la
femme", the sai sempre da boca urn marxista "cherchez la fome".
Por mais que eu ja tenha me dito muitas vezes que "fome" nao e
palavra francesa e niio tenho 0 direito de meter uma palavra por
tuguesa em filosofia assim tao parisiense, nao ha jeitode conser
tar meu sentimento, e entendo na frase do meu amigo fil6sofo
que no designio de todos os defeitos humanos ha que procurar
a fome. Uma fome qualquer, esta claro, ha diversas fomes. E 0

virtuose despluma-se, despenacha-se todo, suas asas se encur
tam em bracinhos curtos, 0 peito generoso da aguia vira bar
riga, 0 olhar penetrante, genialmente altivo, da grande ave, tern
brilhinhos saltitantes de olho de papagaio, 0 virtuose toea uma
arquimalabaristica [sic] parafrase de Uszt, do pior, do mais ama
neirado Liszt, deformando as melodias sublimes do Don Juan
de Mozart. Essa e virias outras insuportiveis campaneladas. E
de chorar de desespero. 0 publico delira, 0 publico aplaude, 0

publico grita, 0 publico publica! (Revista do Brasil, 3". fase, ano
2, nO.14, ago.1939, p.98)

Para Mario de Andrade, alem de conter a proposta de uma arte de cunho
moral, como ja se observou - a nossa "verdade" musical deveria ser buscada nos sen
timentos, no contato com a experiencia particular; dai, enfim, a possibilidade de con
struirmos 0 genuinamente nacional, ou a identidade coletiva. Adefesa de tais ideais,
note-se, faz com que 0 pensamento do autor estabele~a de maneira bastante analitica
- justamente por pretender atingir 0 "universal" atraves do "particular" - , ao contrario
das demais propostas que compuseram 0 nosso movimento modemista.

Tais anseios universalistas, cabe lembrar, nao e caracteristica exclusiva do mu
sicologo Mario e de seu espedfico projeto de "na~ao". Peculiaridade em geral do pensa
mento brasileiro que nos acompanha desde a gera~ao de 1870, ela aqui se constitui
de modo original e contraditorio devido anossa caracteristica hist6rica de produ~ao e
dependencia economica que, como ja se disse, culmina na constante ado~ao e reposi~ao
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de ideias vindas "de fora" para pensarmos este pais.
A assim denominada "gravita~ao de ideias" a nos singular traria, pois, con

seqiiencias consideraveis para 0 nosso campo cultural ao moldar as futuras poHticas
culturais da Era Vargas com, nao obstante, a contribui~ao de muitos (e a coopta~ao

de outros) intelectuais e artistas brasileiros de vanguarda que encenaram as primeiras
correntes modernistas do pais. A chamada gerafao modernista brasileira, apos a ja tao
mencionada rotiniza~ao do movimento, passa a vivenciar 0 drculo do poder federal e a
colaborar - direta e indiretamente - com as propostas ideologicas do Estado.
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