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PASSAGEIROS DA ALEGRIA: POETAS-CANTORES DOS ANOS 60
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No movimento das id~ias da dkada de sessenta e no convfvio com as
diferentes linguagens, os poetas tropicalistas anunciam-se, no ano de 1967,
como os passageiros da alegria. Cantando a aventura de redescobrir a Ve
reda Tropical - 0 entrecruzamento de linguagens -, os poetas experi
mentais, ao lado de outros caminhantes, acendem a vela dIlagonia e vivem
urn exerdcio de liberdade em meio ao transe nacional. Como her6is de urn
novo tempo ni.o desfo1ham. bandeiras como outros poetas, masd~
pelas re1fquias do Brasil, expondo 0 proprio corpo Ageliia geral brasileira.

Embalados pela tropical melancoJia, os tropicalistas confessam 0 Be

gredo da rea1idade nacional - 0 fun do mundo - e, com a sua melodia,
coreografam a histOria do terceiro mundo, atuaIizando a mesma~a dos
trOpicos - oh yes n6s temos banana (Margituflia II, Torquato Neto e GiI
bertoGiI) .

Cantando os limites da prOpria voz, os novos cantores viajam pelo 1"0

teiro do sextosentido, anUl'lCiando nio uma bmdeira de lut&. mas a sabre
viv@ncia de uma civiliza¢crodsis, ou melhor, 0 modus vivendi mediocre de
urn povo que, por permanecer na condilWio de colOnia, nio alcan~ sua
independ@ncia cultural. Colonizado sempre, 0 povo dos tr6picos manteve
se desvinculado do processo vital, vivendo da uniio artificial da histOria
natural com a hist6ria cultural e po1ftica do pais - Tropic4Iia bmanas ao
vento (Geliia geral, Torquato e Gil).

Militando As avessas, os jovens poetas desconcertam as expectativas da
esquerda estudantil - a plateia dos festivais - cuja voz engajada entoa
palavras de ordem como a Unica melodia possivel ap6s 0 golpe de 64. Si
mulando urn descompromisso, 0 canto irreverente dos tropicalistas chega
ao publico da mUsica popular brasileira como provocafWio, ou mesmo como
aliena'Yio. As musicas de Caetano e Gil: Alegria Alegria e Domingo no Parque
trazem no proprio titulo a marca da dife~a e, destoando das outras vo
zes, ~ que os poetas se apresentam no III Festival da TV Record, a tim de
disputar urn es~o para urn outro oIhar - 0 do cronista de urn pais con- .



denado ao moderno e que, por iaso mesmo, nio COI\8tr6i jamaia a p6pria
identidade.

Na aparente falta de sintonia com 0 momento hiat6rico, os poetaa de
TropicAlia encontram 0 tom de !leU diacurBo como contmpartida do ou.
de um caminhante que, com olhos livres, busca na multidio as desumoniu
de uma ~poca. No aqui e no agora, esse olhar de estranhlmento recore..
como uma cAmara em a~, fragmena de uma cultura que vio compor a
fragilidade do cen6rio nacionaL Assim, nac~ de puaageiroa, 08 tro
picalistas perambuJam pela realidede casual dos faa e doe nomes, isto 6,
pela pr6pria hist6ria dos anos 1e88enta,. observando 0 novo regime aIarde8r
modernidade como fachada necetI86ria a uma~ periHrica.

Transitando livremente pelo emaranhado de id6iu progressiatu, mg..
ralistas, vanguardistas, romAnticas e enpjadM, os poetas caminhantes
consomem, sem qualquer res~o, as contm~ das vozes que procla
mam os rumos do pUs, como Be eIas apenas repetiaem um velho cliIcureo
de uma trad~ioque Be firmou nos descompusos entre 0 mundo modemo
e 0 mundo arcaico, e cujo resultado criatalizou 0 fora de ordem como a
medida passivel para a realidade brasileira. Ritualizando a mesma. danI;a.
de sempre, os tropica1istas sinalizam. um tmIpo de fecundidade e, neaee
florescer de id~, confirmam a essenda da cultura nacionaL desfilando
pelas reliquias do Brasil.

Curtindo a hist6ria de seu tempo, 08 poetas experimentam uma alegria
desinteressada que Ihes permite viver 0 presente hist6rico, sem. Ie com
prometerem com a realidade imediata. LiberadOll de a¢es engajadu, os
her6is tropicalistas esti.o livres para 0 mundo e, A deriva doe diIcuraos.da
militAncia, querem Be divertir, entretidos no ribuo de SUA~ - Baby,
voc~ precisa saber..., cantava Caetano.

Ao consumir a geltia geraJ. os poetas Be contmpOem. sem artimanbas,
ao movimento da linguagem que Be restringe a cumprir uma~, como
a da arte engajada, a de construir 0 dia que vir6. Con8dentes de que a so
brevida da culture. dos anos sessenta estli comprometida com a exiatencia
ef@mera das linguagens que estio, neue momento, a eecrever a hiat6ria
dessa dada, os poetas da TropicA1ia, desconfiados de palavra como~
de luta, preferem viv~1a para aWm do proceseo viW da lOCiedade e,~
zendo arte, devolv~1a nio apenas ASUA~,mas para 0 mundo.

Para construir 0 desafio de sua vo~ os cantores da Tropic6Wl, Como
grupo experimental, dio vivas l bossa e A~ cumprindo 0 movi
menlo alegre - de vida e morte - de uma genw;io que viajou por uma
c~io - made in Brazil - iluminada de soL EmbeIados neue exerdcio de
liberdade, Caetano e Gil classificam, no ano de 1967, S1188 CIIIlfW'i5es e, a par
tir desse momento, sio rotuJados como os representBntes da contracultura.
E ao cantar a sua Tropicdlia, Caetano, neue mesD\O ana, reinaugura a Ve
reda Tropical pela can.;io tropica1ista.
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No ano de 1968, localizado noco~ do Brasil - no plana.lto central
- Caetano ~ um migrante a percorrer a nova capital do pais, a experi
mentar a sfntese de um projeto ut6pico. Nesse oasis, construfdo em meio a
urn Hambiente nacional vivo e contladit6rio, angustiado pelos graves p~
blemu que se amontounH, 0 poem participa da festa do p1anc>piloto, con
ferindo, como cronista, as contradi¢es de um monumento que acabou
mutiJado pelo golpe militar (PEDROSA, p.337).

Como Have de arriba~", 0 cronista esbi de passagem. peJa Pr~ dos
Trfs Poderes, revisitando a Nova Constru~o,ou melhor, a utopia es~co
polft:ica que Hpairou sem compromisso acima do solo hist6rico" (ARAN
TES, p.l34). Ao poeta cabe reinaugumr 010 mais as id9ls de Lucio Costa,.
nem tampouco a capital de Jusailino Kubitschek, mas sim um monumento
hem modemo, a Tropic6lia. Por entre movimentos e carnavais, 0 poeta
viaja pelo que hA de modemo nesse novo lulbitat e descobre, no brise soleil
das fachadu doe ecIiffcioe de cimento e alumfnio, a fantasia de luz e som
bra que esconde a natureza agnste da regiio projetando Brasilia como urn
monumento de papel crepon e prata (TrapictUia, mUsica. de Caetano).

Do lado de Cora. a sede do Poder - a pr8.9l de raizes barroca.s - e
uma imponente casamata,. como observa. Otilia. Aranles, imperme6vel aos
conflitos, a.abrigar seus represerttantes - os novos colonizadores - dos
dramas nacionais que circula.m Asua. volta (0 monumento nio tern porta,
canta Caetano). Do !ado de dentro, a natureza domestica.da retrata a paisa
gem do oasis com suas novidades e art:iffcios, abrigando os senhores de urn
parafso a.rtificial (no pAtio intemo hA uma. pisdna./com 6gua. azul de ama.
ralina. lembra a m~ca do poem). Mas ao cronista nio basta conferir 0 que
restou do plano-piloto. Como caminhante, quer a aventura de desafiar 0

tra~ado arquitetflnico da. cidade A procura. de outras trilha.s - a. dos mi
grantes, que pouco a pouco cerca.ram aamb~ artificial da cidade-nova.
fazendo florescer a. identidade de uma. cidade-capitai de urn pUs, cuja. his
t6ria esbi~dapor uma rua antiga estreita e torta (Tropic41iJI).

Percorrendo a nova. capital do Brasil, anos depois do anUncio de Brasi
lia como urn enaaio de utopia. 0 poeta - 0 pa.ssa.geiro da alegria - anun
da, sem fazer alarde, 0 monumento da Tropicalia. e reintegra. a.ssim,. a ci
dade-capital, a s1ntelle das aries, A realidade dos tr6picos. No centro de
vida. coletiva. - no~ mftico do plana.lto centraL 0 ca.minha.nte tropi
calista proclama Hum lugar oftde os homens finalmente tomariam consci
~ de sua.exis~ mutilada.H (PEDROSA, p.3(3), onde a. cria.nl;a som
dente feia e morta estende a mio (Tropic41ia). Entre vivas As desa.rmonias
nacionais, 0 cronista escreve a. £alta de horizonte na gel& geral brasileira.

Os poetas-ca.ntores comp6em a cruzada tropicalista. que, ~da. como
uma ma.nifes~osupe....pra-irente, promete uma grande festa. Brincando
de ser tropicalista., 0 grupo musical, Cormado par Caetano, Gil, TOrqWlto
Neto, Capinam. Mutantes, Rog&io Duprat, Tom 'Zk e Nara. Leio, em 1968,
senta-se Amesa. dos experimentais e, ao !ado de outros caminhantes, a.ceita.
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o desafio de viver os valores dos tr6picos para confirmar 0~ 0 subde
senvolvimento e a mais au~tica e imperdoavel cafonice sio b:\desej'veis.
Construindo 0 percurso da a1egria, os poetas pretendem promover 0 "ver
dadeiro grande tropicalismo" (lORQUATO. p.309-10)

Aderindo ao r6tuJo, 0 grupo oficializa 0 movimento atrav6s do disco
manifesto - Tropic4lia ou Ptmis et Circends. Reinventando e temati.zmdo a
propria can~io, 0 grupo reescreve a palavra do caminhante - passageiro
da alegria. Combinando a linguagem da trad~ com a linguagem da in
dUstria cultural, os tropicalistas propoem a can~o como um bent de con
sumo necess6rio a uma sociedade que anunda transfo~.A TropicA
lia, na mesma medida que 0 pio e 0 circo sio imprescindiveis ao delo vital
do homem. garantindo-Jhe sua preserv~ e sua recuper~io, atualiza,.
como imagem. as contradi~oesda realidade nacional, para que essas, ao
serem devoradas, alimentem novas id6ias que possam assegurar a cultura
brasileira.

No disco-manifesto, os poetas-cantores unem as vozes para 0 canto
alegorico da Tropic6Jia. Entre a primeira ~io, a or~o de misericOrdia
(Miserere nobis), e a Ultima, 0 hino de gloria (Hino ao Senhor do Bonftm), os
tropicalistas constr6em um peinel tragic6mico do Brasil. Registrando cenas
da realidade nacional, sio os croriistas a pessear pelas etemas contrllcli¢es
de um pats tropical Organizado em dois momentos, 0 manifesto apre
senta, de jnfcio, a cr6nica nacionaL Cantando 0 sacrificio em nome da pai
xio (Coraplo Milterno), a desarmonia entre 0 novo e a tradi~o (Panis et Cir
censis), a m.is&ia (Undoniia), 0 av~o industrial (Parque industriJll), os poe
tas oferecem. no lade A do disco, a cena tropicalista (Geliia Geral). Em Be

guida, 0 manifesto conclama 0 dese.jo de partici~iodo pUblico. Cantando
convites l\ gera~o do consumo (Baby), aos herdeiros de um navegante
atrevido (Tres Car~las), aos tl'ansgreslilOres das regras (Enqwlnto seu lobo
111%0 vern) e aos filhos que plantaram seu proprio destino (Mtzm4'e caragem),
os poetas procIamam. no lado Bdo disco, 0 papel do heroi - 0 caminhante
alegre da TropicAlia (Batmacumba).

A partir do disco-manifesto, as re~Oes entre 0 grupo baiano e os
maestros Ro~oDuprat e JUlio Medaglia se efetivam. Novas id6ias fervi
Iham no campo musical em 1968. A gramAtica da nova linguagem unia
compositores eruditos e popuIares a artistas de outras Areas, como HQio
Oiticica, Glauber Rocha. Jo86 Celso Martinez Correa e outros. Dessa uniio,
criou-se uma metalinguagem para compor uma antiantologia de imprevis
tos que permitisse ao pUblico vivenciar uma nova sensibiIidade, como ob
serva Augusto de Campos. A atua~ do grupo da TropicAlia nem sempre
foi percebida, em toda a SUA complexidade, peJas gera~ da 6poca. Con
sumindo os discos, os happenings (como 0 de Caetano ao se apresentar no
TUeA, defendendo a m6sica t proibido proibir no ill Festival Internacional
de MUsica Popular), ou 0 programa Divino Maravilhoso da 'IV Tupi. prota-
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gonizado por Gil e Caetano, 0 ptiblico incorporou. muitas vezes, a iznasem
tropicalista como um produto do folclore nacionaL

A nio apreensio da imagem brasileira total, proposta pelas c~,
levou os ouvintes a metamor£osear a Tropic4lia em apenas um bem de
consumo. A lei do aceleramento dos ismos, propria de uma sociedade em
pleno processo desenvolvimentiBta, pouco a pouco transformou os exerd
dos experimentlUs de liberdade dos artiStas-camfnhantes em uma onda de
consumo ultr.superficial A viv~ existencial das imagens tropicalistas
inviabilizou-se ja que os consumidores nio chegaram a set primitivos de
uma nova sensibilidade.

Ao anunciar 0 fim. do Tropicalismo, ou melhor, ao desconstruir 0 pro
grama de id~ formulado pelo colunismo oficial, os poetas-cantores con
firmam a "anti-f6rmula super-abrangente" da Tropiollia como a escolha
libertina de quem ousou virar a mesa. Em sintonia com 0 momento hisbS
rico, os tropicalistas, sem len~ e sem documento, como proclamava Cae
tano, seguiram pela Vereda Tropical reinventando um projeto ambicioso
de "super&l;io do provinciano, da estreiteza localista do colonizado, da
consci~ciaculpada, do ufanismo" (SAILORMAN, p.36).

Para cometnorar 0 fim. de uma fase critica que cumprira seu pape1, os
poetas experimentlUs roteirizam um happening - Vida e Morte do Tropi
calismo (Torquato Neto e J. Capinam).

Parodiando a Semana de 22, marco dos movimentos modemos no Bra
sil do s«ulo xx, os tropicalistas encenam sua linguagem como um des
movimento, ou methor, como a1egoria do pr6prio ismo, invertendo, assim,
a proposta do aconb!cimento modernista. Optando pela testa, como os at

tiBtas de 22 0 fizeram. os poetas c01t\emoram um projeto, nascido esponta
neamente do encontro de exercfcios experimentlUs de liberdade, dew-·
rando id~para transeodific6-las na anti-f6rmula: tropic4lia/marginAlia.

A Semana de 22 desejou. segundo a tradi~o critica, ser um ritual de
ultrapassagem e inseriu-se ostensivamente na tradi~o de ruptura. 0 pro-

grama de 1968 - Vida Paix40 e Banana do TropiClllismo - pretendeu. mais
que ultrapassar id~ias, dessacraJizar 0 sistema de produ~o cultural. re
vendo a ruptura nacon~o das dife~. Portanto, antes de pro
nunciamentos exasperados e de grande aparato expositivo das artes para
proclamar e oficializar 0 ide4rio modemista, 0 happening da Tropic6lia
encena um ritual depu~o e aclama 0 lim, desoficializando, assim, 0

Tropicalismo como um movimento.
Vida Paixilo e Banana do Tropiallismo (1967/1968), projeto de um pro

grama escrito para a Rede Globo de Televisio, quia, em sfntese, registrar a
efemeridade do movimento - "0 Tropicalismo esta no fim. E apenas de
mos os primeiros passos de uma longa travessia" (TORQUAlO. p.291).
Vetado pela emissora e pelo patroclnador (uma multinacional), 0 programa
nio chega a ser apresentado ao ptiblico. Como roteiro da festa, foi publi
cado no livro de Torquato New - Os ultimos dias de pauphia - e atrav&
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da sua leitura, podemos recuperar a in~ desconstrutora do grupo. Na
blague aVida Paixio e Morte de Cristo, os tropica1istaB propaem. a devora
~o do tabu - as contradi~do rnundo tropical -, pondo em xeque um
ideArio cristalizado pela histOria e mitificado por um "im\o". Na mistw'a
do sagrado e do profano, os poetaB COl'l8tr6em a ambt@ncia do ritual, ou
seja, a leitura as avessas do novo pam propor a procura do 1Dtem - a Tro
picaIia.

A irreve~ do grupo dos artistas experimentais dos anos seuenta ~

a tOnica do programa cujo nome ~ par6dia e expetiuaental;io. Namonta
gem hibrida e complexa das cenas, 0 efeito de estranhamento ~ 0 dado crt
tieo da cilada da linguagem que os poetas armam para 0 teJespectador. 0
proprio titulo provoca, de infcio, uma quebra das expectativas. Na troca da
palavra morte pela palavra NJUma M a~ de um sfmbolo f6lico para
que se garanta 0 reconhecim.ento da identidade ambfgua da cultw'a do
mundo tropicaL Se por urn lado Nnana ~ a imagem de uma singularidade
(0 subdesenvolvimento), por outro Jado, ~ a resposta irreverente de adeslo
a urn outro universa, como parte da alteridade cultural dos paf8es do ter
ceiro mundo. a titulo ~, portanto, 0 enunciado ambiguo de um ritual am
bivalente em que personagens dialogam alegres, representando 0 proprio
discurso que as identifica.

aflciar 0 sacriffcio do Tropicalismo, ~ para os caminhantes, submeter
se a urn rito propiciatOrio e dessacralizador. A seme1hanQl do grupo rno
dernista, os poetas da Tropic6lia escolbem 0 teatro como~ da cele
bra.;io. Apropriando-se de recursos da tecnologia moderna, os tropicalistaB
atualizam 0 clima dos festivais da Semana de 22 a~ do 1IlAlI&omfdia. E
o olbar das camaras de televisio que flItra a representa9lo vivida no palco,
transformando os anfitrioes e os convidados da festa em integrantes do
cenario de urn happening a que assistiria 0 telespectador quando 0 pro
grama fosse ao ar. Na objetividade~da pelos recursos da m6qu.ina,
os produtores experimentais pretendem garantir urn dis1anciamento crltico
em rela~o ao sistema cultural (transformado em cenario da representa~o

pela festa tropicalista) e construir a mistura das linguagens da Tropic6lia e
o veiculo hibrido - a televisio -, veiculador du idftls. 0 palco ~ 0

espa.;o da devora.;io onde a mUsica, fante de degluti~iode outros c6digos,
concretiza 0 discurso da mudan~.Deslocada para 0 centro do espebiculo,
a linguagem da musica 010 mais exerce a~o de dar continuidade ao
show dos discursos modernistaB, como ocorreu na Semana de Arte Mo
deena. Transformada na fala tropicalista, a~~ 0 discursa dos orado
res, ou melbor, ~ 0 deboche e 0 disfarce, cuja apreensio solicita do ouvinte
a percep;io do diaIogo entre letra, mUsica, arranjo e interpreta~o.

a happening Vida Paixilo e Banana do Tropicalismo ~ urn exerclcio expe
rimental que propOe, atrav~ da deglu~o intersemi6tica - do efeito da
mistura -, a leitura critica da vida cultural dos anas sessent&. Dois me
mentos compaem a montagem do programa: no primeiro, M a dessacrali-
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za~ do movimento, munciada pe10 rito da devo~o; no segundo, 0
Tropicalismo 6 revisto e tnn8codifiatdo, atraves de um rito propiciat6rio,
para que a Tropic4lia I!Ie muncie e 0 ritual de purifica~o seja cumprldo
(TORQUATO. p.296).

Oficiando a morte do movimento, 08 poetas~ ao pUblico nAo
mais 0 tabu e sim 0 totem - a b8nana, a oferenda do rito da dessacraliza
~o. Na~ "alegre" da .comemora~o (Vida e Morte do Tropea
&010), constnUda pe1a mia&ia nacionaJ, a hist6ria de um pais, ou mesmo
de um continente, ~ dramatizada (TORQUATO. p.3(2).

Como sfmbolo da convergfnda de idmas, a Tropic6lia. fruto do pas
sado e do preeente, 6 a hist6ria de uma tradit;io construfda e destruida pe10
equilibrio desequililmulo da reaJidade nacionaL As contradil;oes da cultura
brasileira, dividida, hfbrida e delestruturada, Ilio os motivos inconfesaa..
veis que, ocultos no movbnento, abrem a "fresta" por onde 0 grupo, "em
tnnse", viaja no tempo e no espa~ do mundo tropical, cumprindo a jor
nada hist6rica d.e uma~.

Como passageiros de uma alegria tr6gica, 08 tropiCalistas desfazem
sonhos de ufanismo, reatualizando a caminhada de um povo jovem nos
percalt;08 de sua identidade. Fazendo blJJgue, 08 tropicalistas recriam a
quotidiana ilusio de prosresso - pio e circo, salUio minimo e rAdio naci
onal - para anundar a ~ tropical e suas mazelas (marginA
Ha/tropDJia).

As id~ "libertinas" da Tropic4lia extrapolam 0 movimento ~ero
da moda ou 08 Jimites de um ismo. Circulando no ontem, no hoje, no ama
nhi e sempre, a voz tropicalista reinaugura a identidade dos povos da
Am&ica do 8uL No es~temporalambivalente da TropicAlia, celebra-se
a hist6ria dos anos sesaenta como a viagem do poder jovem em seus "exer
dcios experimentais de liberdade" e pela voz dos poetas-cantores pro
clama-se 0 que I!Ie h6 de cumprir: "Cada genw;lo deve, numa opacidade
relativa, descobrir sua missio. E cumpri-la ou trat-la" (IORQUATO. p.3(8).
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