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ANGELA DE CASTRO GOMES 
AS MARCAS DO PERIODO 

:1to, 

uguai. UM BRASIL BRASILEIRO 

Brasil, meu Brasil brasileiro 
Meu mulato inzoneiro 
1ゐucantar-te nos meus versos 
0 Brasil, samba que da 
Bamboleio que faz ginga 
0 Brasil do meu amor 
Terra de Nosso Senhor 
Brasil! Brasil! 

Pra mim ... pra mim… 

Aquarela do Brasil, Ary Barroso, 1939 

Os livros, como os filmes, deveriam ter trilha sonora. Eles, afinal de contas, 

sao narrativas repletas de palavras que, com doses balanceadas de conhe-

cimento e sensibilidade, buscam representar (no sentido mais conhecido 

de tornar presente o ausente) cenarios, personagens, situaφes, pr吋etos,

valores, sentimentos etc. No caso deste livro, e como ele e um livro de his-

t6ria, as palavras falam de um tempo que passou, de uma realidade social 

que nao e ficticia e esta no passado. Mas, como se sabe, o passado nao esta 

1住お” OUlonge de nos; ele estajunto，“den位0”e,paradoxalmente, pr6泊mo

a nos, justamente porter passado. Ele deixa marcas, imagens e sons, enfim, 

deixa uma heran伊 quenao pode e nem deve ser esquecida. A este volume 

coube, realizando a operaφo historiogr孟ficaclassica de reco坑arotempo 

para melhor lhe imprimir sentido/significado, um periodo do passado 



OLHANDO PARA DENTRO 

2 4 hist6rico brasileiro que recobre tres decadas de enorme musicalidade. Mais 

uma razao para a trilha sonora ... 

Um dos seus sons mais significativos, pela carga de dor que traz e pelos 

desdobramentos politico-sociais que produziu, e 0 dos tiros das revoltas e 

gueηas. 0 periodo come伊， sema menor duvida, com um dos eventos mais 

decisivos da hist6ria do Brasil, nao importando se sua designaφo consagrada 

-Revoluφo de 1930ー tenhasuscitado muitos debates na area academica 

sobre seu real ou autentico carater revolucionario, como movimento de 

仕ansformac;aodas es甘U印 rassocioeconomicas do pais. Essa polemica, ja 

nos anais da hist6ria da hist6ria do Brasil, nao alterou a centralidade do 

evento, nem o“no me”com o qual e identificado, ainda que esse“no me”nao 

seja muito adequado a “coisa”que nomeia. 0 periodo tambem se conclui 

com a agitaφo dos quarteis e os deslocamentos de仕opas,em uma mais 

questionavel ainda Revoluφo de 1964, como foi proclamada pelos que a 

desencadearam. Lideranc;as politicas civis e militares estiveram envolvidas 

em ambos os epis6dios, que tiveram apoio de setores da sociedade civil e 

tambem sua oposiφo, sobretudo a medida que a violencia autoritaria se 

tomou mais visivel. E, se o se♂mdo movimento tomou-se muito mais c。
nhecido como Golpe de 1964，白iporque para isso conco町euum trabalho de 

cons住uc;aode mem6ria social, no qual os historiadores estiveram tambem 

p四 sentes,no inicio do processo de redemocratizaφo,ja nos anos 1970/1980. 

Entre esses dramaticos sons de abertura e desfecho, ainda houve uma 

gueηa civil (a Revoluφo Constitucionalista de 1932), a unica ocorrida no 

pais ate h吋e,essa sim com muitos mo口osentre a populac;ao, que comba-

teu nos dois lados, formando contingentes de soldados despreparados, mas 

sinceramente mobilizados por suas causas. Alem disso, esse foi o momento 

em que eclodiu a Segunda Guerra Mundial，αijos impactos na vida politica 

e economica brasileira foram grandes, pois ela fomeceu o clima e as condi-

c;oes para o termino de uma das mais importantes negociaφes diplomaticas, 

tendo em vista uma mudanc;a de pat辺narno processo de indus住ializac;ao

em curso no Brasil. 0 ganho de se construir a primeira industria de bens de 

capital -a side凶rgicade Volta Redonda -veio a仕eladoa um irres凶toali-

nhamento com os Estados Unidos, em luta con仕aonazi血scismo,anunciando 

ser uma questao de tempo o fim de regimes autoritarios, como o pr6prio 

Estado Novo de Vargas. Isso, sem se menosprezar a dimensao humana que 

essa Grande Guerra produziu no interior de numerosas farmlias brasileiras, 

uma vez que, p町 aque uma estrat匂iade aumento de poder do pais tivesse 

担dis叩 tiveisfundamentos, o Brasil declarou gue町aao Eixo e enviou tropas 

a Italia, organizando a Forc;a Expedicionaria Brasileira (FEB). 
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AS MARCAS DO PERIODO 

A leitura do livro ganharia se, em muitos momentos, pud白semosouvir 2 s 
os hinos militares e aqueles sons que fazem nossos coraφes仕emeremante

a desumarudade e o so企註nentoque caracterizam todas as gueπas. Mas boa 

p訂tede suas paginas tambem poderia ser percorrida com ou仕otipode凶lha

sonora -a que balan伊 ocorpo e da o tom de uma das maiores chaves desse 
periodo: a do nacionalismo, que, aliado ao desenvolvimentismo, fazia o pais 

acreditar que seria mais brasileiro, mais modemo e mais justo socialmente, 

ate porque, como dizia o poeta, era a te町ade Nosso Senhor. Pelo menos 

dois dos maiores simbolos de nossa nacionalidade musical -e que fizeram 

aαltura brasileira percorrer o mundo -consagraram-se nessas decadas. 

0 primeiro, o“velho”samba que abre este livro, em uma nova versao, 

a de samba exaltac;ao, tipica dos anos do Estado Novo, que, como Aquarela 
do Brasil evidencia, tomou-se um icone do pais em muitos tempos e luga-

res. 0 segundo, a bossa-nova, uma mistura brasileira de samba e jazz, com 

alguns outros temperos; uma canφo da MPB, isto e, da musica popular 

brasileira, que nao s6 passou a existir em sigla como tambem na mente de 

uma populac;ao muito diversificada socialmente. lsso porque ha sambas e 

sambas: samba de morro, samba de breque, samba-canc;ao, samba triste, 

samba-enredo etc. E, e bom remarcar, ha tambem muitas variac;6es do que 

a mem6ria e a hist6ria enquadraram como bossa-nova. Nela, o cenario de 

uma cidade, o Rio de Janeiro, combinaria em doses sincopadas sol, sal, ceu, 

mar, bar, meninos e meninas, felizes ou so仕endode amor, que Garota de 
Ipanema, composta em 1962 por Antonio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes, 
imortalizaria. Provavelmente, seria o tema ouvido quando o leitor fechasse 

o livro, pois ela atravessou as decadas de 1960/1970, tristes decadas de per-

da de esperanc;a na combinat6ria de desenvolvimento e democracia, que 

os anos 1950, em especial com o presidente bossa-nova, que tambem era 

modelo de autom6vel (o JK), havia trazido. 0 Tom do Vinicius (que dupla!) 

seria um bom e belo tom para um olhar final sobre o volume. 

Nesse caso, pode-se imaginar um leitor descontraido, em casa, vendo 

sua televisao, novissimo equipamento que comec;ava a ser objeto de desejo 

dos brasileiros -um bem de consumo duravel da industria nacional一，

mas que s6 explodiria em vendagem nos anos 1970, com mais canais e 

programas, e tambem com mais er・editoao consumidor. Nos anos 1930, 

quando este livro come伊 acontar a hist6ria do Brasil, seria interessante 

levar o leitor ao audit6rio da Radio Nacional, a mais popular das emissoras 

dos anos dourados do radio, que sao justamente as decadas de 1940/1950. 
Para ficar elegante, como se exigia, devia usar chapeu e, se fosse mulher, 

luvas e meias de nyloη，integrando, quem sabe, 0 ra-clube de um dos astros 
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2 6 do casting da emissora, que anunciava vcirios produtos com nomes em ingles, 

ja que com a Se♂mda Guerra Mundial e a Politica da Boa Vizinharn;a. Tio 

Sam tinha definitivamente chegado ao Brasil com sua Coca-Cola. Porem, o 

Brasil tambem lhe mandou algo bem nacional, ao menos para americano 

ver e ouvir: a cantora Carmen Miranda. Com bananas na cabe伊， fantasias

de baiana (muito discutiveis, alias), mas com um requebrado para poucos 

colocarem defeito, ela se transformou, em Holザwood,no simbolo de um 

Brasil de sucesso, por meio do cinema para consumo internacional. 

Um tipo de cir印 lac;aopolitico・印lturalque aponta para a importancia 

que o Brasil queria ter na Am台icaLatina e no mundo, ambicionando, in-

elusive, integrar o Conselho de Seguran伊 daONU, criada em 1945, com o 

lastro de serum dos paises a vencer o nazifascismo nos campos de batalha 

da Europa. Nessa conjuntura internacional, o ano de 1945 e igualmente 

uma inflexao na politica interna do pais, com a derrubada de Vargas e o 

fim do Estado Novo. 0 Brasil, ap6s quinze anos marcados por altas doses 

de incerteza politica, dos quais oito sob uma ditadura, voltava a se cons-

tituir como um Estado de direito, afinado com o concerto das naφes 

liberal-democraticas do p6s-gueηa. Assim, em 1946, a Assembleia Nacional 

Constituinte promulgou uma nova Constituiφo e, em 1947, o pais abrigou, 

no Rio de Janeiro, a Conferencia Interamericana p訂 aa Manutenφo da 

Paz e da Seguranc;a no Continente, na qual houve a assinatura do Tratado 

Interamericano de Assistencia Reciproca (Tiar). 

Como se pode observar, as住・esdecadas sobre as quais este volume se 

debruc;a tem o anode 1945 como data simb6lica, pelo que evidencia de mu-

dぉ1伊 pohtica.A partir da Revoluφo de 1930 comec;ou a chamada Era Vargas, 

assim conhecida por ser o tempo de cons住uc;aoe consolidaφo dafigura de 

sua lideran伊 ma足ma,Ge凶lioVargas. Depois de 1945, vieram os tempos 

da Terceira Republica, ou seja, de uma experiencia de exercicio de proce-

dimentos liberal-democraticos que, pela primeira vez no pais, estabeleceu 

pa立idosnacionais e de massa e, efetiv.氾nente,viu crescer muito o numero 

de eleitores, mesmo considerando-se que os analfabetos continuavam im-

pedidos de votar. 0 primeiro presidente eleito dessa nova Republica foi um 

chefe militar do Exercito brasileiro: Eurico Gaspar Dutr乱 Eleapoiou Vargas 

durante a maior parte de seu longo governo, teve simpatias pelo Eixo, mas 

acabou sendo pe伊-chavepara a queda do Estado Novo. Porem, s6 venceu 

o pleito de 1945 porque o ditador destituido o recomendou ao povo, com a 

仕aseque decidiu a Cむnpanhaeleitoral：官ledisse: vote em Dutra." 

Uma observac;ao que nao e ingenua, pois quer chamar atenφo para 

algumas possibilidades de se pensar o espac;o de tempo analisado neste 
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