
APRESENTA<;AO

A presente edi<;ao da Revista de Ciencias Humanas esta mais diversificada,
.l""'\.nos temas e procedencia das contribui<;oes. Com efeito, ela contem
artigos sobre as for<;as armadas, direito dos indigenas, peculiaridades das
comunidades quilombolas, 0 trabalho na modemidade, bern como traz duas
discussoes sobre comportamento afiliativo e rela<;oes mae-crian<;a. RCH
tambem inauguraurna se<;ao, envolvendo textos sobre urndeterrninado assunto
ou algum intelectual influente. Assim sendo, os nossos leitores terao
oportunidade de apreciar 0 dossie Georg Simmel (1858-1918). Trata-se de
urn fil6sofo alemao que deu importantes contribui<;oes sobre consurnismo e
valoriza<;ao do dinheiro na sociedade ocidental. Ele foi urn intelectual do inicio
do seculo passado, mas suas ideias sao incrivelmente atuais; 0 dossie foi
coordenado por Carmen Silvia Rial e Fernando Gon<;alves Bitencourt e tern
continua<;ao na pr6xima edi<;ao da revista.

A se<;ao Mem6rias Universitarias relembra 0 inicio da revolu<;ao mo
dernista no Brasil e em Santa Catarina; a e1abora<;ao do texto e sistematiza
<;ao das entrevistas contaram com a valiosa colabora<;ao de Amo Blass, pro
fessor aposentado do Departamento de Engenharia Mecanica/UFSC. 0
marco mais importante deste movimento foi a "Semana de Arte Moderna",
que ocorreu no Teatro Municipal de Sao Paulo (11 a 18 de Fevereiro/1922).
o evento teve profundo impacto na sociedade paulista e gradativamente con
taminou 0 restante do pais. Na ocasiao, foram realizadas exposi<;oes de artes
phisticas, conferencias, concertos musicais e recitais de poesias; alguns fica
ram admirados com os ventos da modernidade, mas outros ficaram perple
xos com as inova<;oes - 0 conhecido escritor Monteiro Lobato dizia que
tudo aquilo nao passava de "arte degenerada".

As primeiras decadas do seculo 20 foram marcadas por profundas ino
va<;oes cientificas e tecnol6gicas; surgiram os veiculos automotores, a e1etri
fica<;ao das vias publicas, as vacinas e os antibi6ticos, 0 transporte de massa
(trens e bondes). 0 cemirio urbano exibia nipidas transforma<;oes, como 0

cal<;amento das ruas, constru<;ao de arranha-ceus e 0 surgimento da industria
alimenticia. Essas mudan<;as causavam deslurnbramento no homemurbano e
civilizado, pois ele acreditava que tinha pleno dominio sobre a natureza e
tinha nitida impressao que 0 futuro era alvissareiro, muito diferente do pes
simismo do homem atual. Os modernistas compreenderam esses anseios e
traduziram os novos espiritos nurna nova forma de expressao artistica.



o modemismo catarinense surgiu nos anos 1940 e deixou marcas
indeleveis nos nossos costumes. 0 texto relembra os principais persona
gens e as dificuldades que aqueles intelectuais enfrentaram- eles tinham
mais ou menos 20 anos por ocasiao da deflagra~ao do movimento. Muitos
dos antigos modernistas aindase encontram empleno vigor intelectual, como
atestam os depoimentos deAdolfo Boos Jr., Egle Malheiros, Salim Miguel,
Silveira de Souza eWalmor Cardoso da Silva. 0 movimento surgiu a partir
do contato inicial de alguns alunos do ColegioCatarinense comAmbalNunes
Pires (1915-78), 0 afavel professor que tanto adorava 0 mundo das artes.
Ambal ensinavamatematicaeportugues e 0 relacionamento amistosocom os
alWlos fez germinar 0 modernismo catarinense, representado pelo conhecido
grupo SuI. Ase~ao presta uma homenagem ao Anibal, Ody Fraga e Silva,
Annando Carreirao e outros que contribuirampara 0 sucesso da empreitada
modernista. Eimportante relembrar ahist6ria do grupo Sui, pois eles enfren
taram serias dificuldades e a influenciamodernista persiste ate os dias atuais.

o movimento foi bastante abrangente, pois influenciou as artes plasti
cas, teatro, cinema e, e claro, a literatura. Os modemistas catarinenses ti
nham born relacionamento com grandes intelectuais, comoAffonso Romano
de Sant'Anna, Carlos Drummond de Andrade, Jose Lins do Rego e Mar
ques Rebelo, sem esquecer os intelectuais africanos que publicavam regular
mente seus textos na saudosa revista SuI. A se~ao Mem6rias Universitarias
relembra como surgiu 0 modernismo em Santa Catarina e 0 documento foi
enriquecido com a inser~ao dos depoimentos de dois intelectuais nao direta
mente relacionados ao movimento, mas ambos ligados ao mundo da literatura.
Trata-se do conhecido escritorFhivio Jose Cardozo e de Lauro Junkes, cri
tieo literano e presidente da Academia Catarinense de Letras. Todos esses
personagens rem muitas hist6rias para contare a leitura de seus depoimentos
nao causar8. desapontamentos aos nossos leitores.

Comentario final: as capas de RCH geralmente exibem imagens de pre
dios hist6ricos e a beleza de nossas praias, mas a presente ediyao mostra 0

cartaz do lan~amento do filme "0 pre~oda ilusao" (1957). Foi 0 primeiro
longa metragem genuinamente catarinense, outra aventurabem sucedida dos
modernistas do Grupo SuI.
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