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Aos meus pais, 

Antonieta e Antonio Vicente 



"Se sao tantas Minas, porem, e contudo uma, sera o que a determina, entao, 

apenas uma atmosfera, sendo mineiro o homem em estado minas-gerais? 

Guimaraes Rosa 
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RESUMO 

DE MINAS, MUNDO : 
A IMAGEM POETICO-MUSICAL DO CLUBE DA ESQUINA 

�D�i�s�s�e�r�t�a�~�o� sobre o Clube da Esquina, nome pelo qual ficou 

conhecido um grupo de arnigos musicos, em �f�u�n�~�o� do lan9<iffiento de dois discos e 

uma �c�a�n�~�i�l�o� de mesmo nome, em Belo Horizonte, no inicio dos anos 70. Analise 

geral dos dois discos sob o aspecto grafico/visual e tematico, e analise de tres 

�c�a�n�~�o�e�s� de cada um dos discos Clube da Esquina, relacionando seu conteudo 

poetico as �i�m�p�l�i�c�a�~�o�e�s� do contexto hist6rico de suas respectivas datas de 

�1�a�n�~�m�e�n�t�o�s�,� 1972 e 1978. 
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INTRODUCAO 

DE MINAS. MUNDO 

Diamantina eo Beco do Mota 
Minas eo Beco do Mota 
Brasil eo Beco do Mota 
Viva meu pais 

(Beco do Mota -Milton Nascimento e Fernando Brant) 

Eu sou da America do Sui 
Eu sei, voces niio viio saber 
mas agora eu sou cowboy 
sou do ouro, eu sou voces 
sou do mundo, sou Minas Gerais. 

(Para Lennon e McCartney-Lo Borges, Mircio Borges e 
Fernando Brant) 

De Minas, mundo e o resultado de urn trabalho de pesquisa que gerou 

urn video documentario e urn texto sobre o Clube da Esquina. 

Clube da Esquina foi o nome de uma can¢o composta por Milton 

Nascimento, Lo Borges e Marcio Borges, e tambem o titulo de dois discos. Em 

decorrencia, as pessoas envolvidas com esta can¢o e com a produ¢o dos discos 

tomaram-se conhecidas como o grupo do Clube da Esquina. 

A partir do niicleo original forrnado pelos amigos, miisicos e poetas 

em Belo Horizonte, cujo representante mais conhecido e Milton Nascimento, urn 

dos grandes nornes na miisica popular brasileira, foi agregando artistas de outras 

partes do pais, tomando-se, gradualmente, urn grupo heterogeneo somando 
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influencias musicais e desvinculando-se aos poucos do caniter gregcirio, ligado a 

Minas Gerais, vindo a projetar-se nos Estados Unidos, Europa e mais recentemente 

no Japao. 

Este fato justifica o titulo do trabalho "De Minas, mundo", em 

referencia a uma obra que partiu de Minas Gerais, Brasil, para ganhar o 

reconhecimento musical no exterior, carregando enorme importancia para a 

hist6ria da Musica Popular Brasileira. 

Segundo Murilo Antunes, um dos musicos que participou do Clube 

da Esquina, ele foi "uma entidade imaginciria, ludica, composta por pessoas que 

tiveram como amaJ.gama a musica"1• "Entidade imaginciria" e uma excelente 

definic;:ao para o Clube da Esquina, ja que nunca houve urn clube de fato, ou 

pessoas oficialmente associadas. 

Jazz norte-americano, bossa-nova carioca, musica regional de Minas 

Gerais, rock ingles, o sotaque do norte de Minas Gerais, a descendencia africana, a 

religiosidade mineira: esses foram alguns dos elementos que fizeram do som de 

Milton Nascimento e do Clube da Esquina urn "som universal em bases 

brasileiras"2, segundo Sergio Valle. 

Caetano Veloso nos dci a sua visao sobre a mU:sica do Clube da 

Esquina "reconhec;:o o embriao da poetica mineira dos anos 70: as referencias 

1 Murilo Antunes em resenha na contracapa do livro "Os sonhos nao envelhecem - historias do Clube da 
Esquina", de Marcio Borges. 
2 Depoimento de Sergio Valle para artigo de Dirceu Soares, in: Soares, Dirceu. "Uma capa nova para o 
primeiro lp de Milton", Folha de Sao Paulo, 22/02/79. 
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cat61icas, as imagens nobres envolvendo urn compromisso politico mais 

pressuposto do que explicitado, a �d�i�~�i�i�o� solene. "3 

Participaram do grupo Milton Nascimento, Wagner Tiso, Beto 

Guedes, L6 Borges, Toninho Horta, Marcio Borges, Fernando Brant, Ronaldo 

Bastos, Tavinho Moura, Nivaldo Ornelas, Murilo Antunes, Tavito e Flcivio 

Venturini, dentre os nomes mais conhecidos. 

0 enfoque dado a este trabalho situa-se no periodo compreendido 

entre os anos de 1972 e 1978, respectivamente, datas de lanr;:amento dos discos 

Clube da Esquina e Clube da Esquina II. 

0 texto que ora se apresenta estli dividido em cinco capitulos, sendo o 

primeiro a contextualizat;:iio hist6rica do assunto, partindo para uma analise geral 

dos dois discos Clube da Esquina inseridos em sua epoca e o comentlirio dos discos 

gravados por Milton Nascimento entre os anos de 1969 e 1978. Segue-se urn 

comentlirio sobre questoes referentes a presenr;:a da imagem, temas e conteudos 

observados na obra do Clube da Esquina4
, bern como a analise de tres canr;:oes de 

cada urn dos discos. Nos anexos temos a transcrit;:iio das entrevistas realizadas 

durante a pesquisa com alguns dos artistas envolvidos, como material de 

documentat;:iio, alem de urn memorial descritivo sobre a trajet6ria da pesquisa e dos 

processos de realizar;:iio do documentlirio. 

De cada disco Clube da Esquina foram escolhidas tres canr;:oes para 

analise, de forma a realizar-se urn estudo comparativo de carater temporal, 

3 Veloso, Caetano. Verdade Tropical. Sao Paulo, Companhia das Letras, 1997. 
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centrado no contexto dos anos de 1972 e 1978. 

Do primeiro disco foram escolhidas as can9oes Nada sera como 

antes, Safdas e Bandeiras I e 2 e Trem de doido. Do segundo disco foram 

escolhidas as can96es Credo, A sede do peixe e 0 que fbi feito de Vera/0 que foi 

feito devera. 

Com rela<;lio a poesia, procuramos sublinhar as metliforas e seus 

mtiltiplos significados. Sob o aspecto musical, destacamos o tratamento das 

harmonias, timbres, ritmos, melodias e interpreta9oes. 

Dada a importancia cultural da can9ao no Brasil e a riqueza que ela 

contem, e os poucos e insuficientes estudos feitos ate agora sobre a produ<;lio 

musical dos anos 70, e principalmente sobre o Clube da Esquina, este trabalho 

vern trazer a sua contribui<;lio. 

4 Optamos por citar em negrito a palavra Clube da Esquina quando esta se referir ao grupo, e a citarnos 
em italico quando se referir aos discos ou a can¢o de mesmo nome. Da mesma forma nos referimos aos 
titulos das can<;iies em italico. 
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Partel 

CAPITULO I 

HISTORICO 

Podemos localizar o inicio da hist6ria do Clube da Esquina na 

pequena cidade do interior mineiro, Tres Pontas, onde viviam Milton Nascimento 

e Wagner Tiso, moradores da mesrna rua e amigos de intancia. A aproxirna9ao 

dos dois meninos se deu atraves da musica-Wagner tocava acordeon e Milton, 

violao, gaita, sanfona. 

No isolamento de interior, o maior elo como resto do mundo era o 

radio, a referenda numa epoca em que a circula9ao de informa¢o era restrita. Na 

tentativa de aprender as can96es ouvidas no radio, principalmente bossa-nova e 

can96es norte-americanas dos anos 50, os dois garotos acabavam por criar coisas 

novas, experimentando as possibilidades de seus instrumentos, e descobrindo novas 

harmonias e melodias. A essas descobertas, era somada a influencia recebida da 

musica religiosa e regional de Minas Gerais, carregada de elementos da cultura 

afi:icana. 

Milton Nascimento e Wagner Tiso, seguindo seus rumos musicais, 

depois de alguns anos com grupos de baile percorrendo outras cidades do sul de 

Minas, mudaram-se para a capital, Belo Horizonte. La encontraram urn ambiente 

de musicos de uma gera¢o anterior, aficcionados pelo jazz e sempre sintonizados 

com os �l�a�n�~�m�e�n�t�o�s� dos Ultimos discos produzidos nos Estados Unidos, com os 

quais passaram a estabelecer os prirneiros contatos de trabalho. Esta gera¢o mais 
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velha, responsavel pelo ambiente musical que havia em Belo Horizonte, acolheu a 

nova gerac;:lio que chegava. A interac;:lio entre estes dois grupos gerou urn ambiente 

rico e propicio para o surgimento, anos mais tarde, do Clube da Esquina. 

Mas o Clube da Esquina ainda agregou outras influencias em sua 

musica. 

Milton Nascimento e Wagner Tiso foram morar em Belo Horizonte 

no Edificio Levy, onde moravam os Borges, uma familia musical e com muitos 

filhos. Atraves de urn dos filhos mais novos, Lo Borges, Milton teve contato com 

uma gerac;:lio musical mais nova, ligada ao rock, da qual tambem fazia parte o 

menino Beto Guedes. Lo Borges e Beto Guedes eram amigos e tinham uma banda 

que executava can9oes do grupo The Beatles, chamada The Beevers. Assim, foi 

incorporada mais uma vertente musical, o rock, importante para a formac;:lio do 

Clube da Esquina. 

Desse encontro de �g�e�r�~�o�e�s� - com a variedade de informao;:oes musicais -

no inicio dos anos 70 surgiu o Clube da Esquina, grupo de amigos que se formou em 

tomo de Milton Nascimento, participando da gravao;:ao de seus primeiros discos, vindo a 

se afirmar com a gravao;:iio do album duplo Clube da Esquina, em 1971. Com este album, 

o grupo tomou-se urna referencia, legitimando-se com a gravao;:ao do disco Clube da 

Esquina II, em 1978.1 

1 Para urn maior detalhamento da hist6ria do Clube da Esquina, ver: 
- Borges, Marcio. Os sonhos nfio envelhecem-hist6rias do Clube da Esquina. Sao Paulo, Gera9iio 

Editorial, 1996. 
- Souza, Tarik. Nova Hist6ria da Mtlsica Popular Brasileira Milton Nascimento. Sao Paulo, Abril 
Cultural, 2' ed., 1976. 
- Anexo 2 - entrevistas. 
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Parte2 

Os anos 60 foram anos de grandes e intensas transformac;5es, no 

mundo e tambem no Brasil, nas areas da cultura, comportamento e politica. 

No Brasil, dentro do eixo Rio-Sao Paulo, no campo da musica 

popular, assistiu-se a muitas novidades, discuss5es, debates e surpresas. Foram os 

tempos dos festivais de musica brasileira, da introdu<;li.o dos instrumentos 

eletrificados na musica e seu polemico uso, dos compositores de canc;oes de 

protesto, da Bossa Nova e da mlisica popular brasileira p6s Bossa Nova, do 

"camaval" Tropicalista irnpregnado de elementos da contracultura, da explosao do 

sucesso dos Beades seguida de perto pelo ie-ie-ie, das discuss5es sobre o 

nacionalismo ou o nao-nacionalismo na musica. Tudo isso sob a sombra de urn 

golpe militar e os posteriores anos de ditadura. 

A partir de 1965, com a moda de shows em faculdades, 

representando a forc;a da vida universitciria, surgem os primeiros Festivais de 

Musica Popular. Os Festivais, realizados em grandes teatros, eram transmitidos ao 

vivo pela TV, que passava a divulgar a nova produ<;li.o musical brasileira. 

0 grupo do Clube da Esquina nao participou do periodo televisivo 

dos festivais, tomando-se conhecido atraves dos inumeros shows apresentados, 

sempre com grande publico jovem e universitcirio. Milton Nascimento teve sua 

unica aparic;ao na TV, nessa epoca, no II FIC, Festival Internacional da Can<;li.o, no 
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Rio de Janeiro em 1967, onde teve sua �c�a�n�~�o� Travessia!, em parceria com 

Fernando Brant, classificada em segundo lugar na parte nacional do evento. 

Tambem no anode 1967, a �c�l�a�s�s�i�f�i�c�a�~�a�o� de �c�a�n�~�o�e�s� de Gilberta Gil e 

Caetano Veloso no ill Festival de Musica Popular Brasileira, da TV Record, 

marcou o inicio do Tropicalismo. Domingo no Parque, de Gilberta Gil, conquistou 

o segundo lugar e Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, o quarto lugar. 

0 Tropicalismo foi urn movimento surgido em Sao Paulo, formado 

por performaticos musicos baianos, que veio com sua mli.sica agitar, provocando a 

cena cultural brasileira atraves de uma �r�e�v�o�l�u�~�o� no comportamento. "0 

Tropicalismo surgiu, assim, como moda, dando forma a certa sensibilidade 

moderna, debochada, critica e aparentemente nao-empenhada. De urn lado, 

associava-se a moda ao psicodelismo, mistura de comportamentos hippie e musica 

pop, indiciada pela sintese de som e cor; de outro, a uma revivescencia de 

arcaismos brasileiros, que se chamou de "cafonismo". Os tropicalistas nao 

desdenharam este aspecto publicitario do movimento; sem preconceitos, 

interiorizaram-no em sua �p�r�o�d�u�~�o� estabelecendo assim uma forma especifica de 

relacionamento com a industria da �c�a�n�~�o�.�" �3� 

2 A can\'iio Travessia e-desde sua primeira apresenta9iio neste Festival-aioda hoje, a mais lembrada 
composi9iio de Milton Nascimento. Porem, urn ano antes, em 1966, Elis Regioa ja havia descoberto 
Milton Nascimento, ao tornar conhecida Caru;iio do Sal, composi>iio de Milton que ela iocluiu em seu 
LP. 
3 Favaretto, Celso. Tropicalia: a/egoria, alegria. Sao Paulo, Kair6s Livraria e Editora, 1979. 
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A Tropicaiia e o Clube da Esquina foram acontecimentos de uma 

mesma epoca, com pessoas da mesma idade, que passaram pelo mesmo periodo de 

�t�r�a�n�s�f�o�r�m�a�~�o�e�s� do mundo. 4 

Segundo Renaldo Bastes, "a Tropicaiia foi urn movimento muito 

mais do ponto de vista da superestrutura ideol6gica, cultural, de teorizar e colocar 

certos comportamentos ( ... ), que eram hberuirios, mas que o Clube nao formulou 

e a Tropicilia formulou." 5 Na sua visao, o Clube da Esquina nunca teve urn 

ide6Iogo, nem urn manifesto para mostrar. Havia, sim, uma �i�n�t�e�n�~�o�,� e nesse 

sentido havia urn projeto, que era o de se fazer urn grande disco de maneira 

diferente, mudando a �n�o�~�o� de acaso dentro do Oube da Esquina. 

Wagner Tiso ve a Tropicaiia como urn movimento, acima de tudo, 

estetico e cultural de �m�u�d�a�n�~�s�,� que tambem influenciou o Clube da Esquina. 

Mas a �t�r�a�n�s�f�o�r�m�a�~�o� musical quem operou foi o Clube, com as novidades 

interpretativas, harmonicas e mel6dicas.6 

Ao lado destas novidades, o Clube da Esquina possuia uma 

liberdade de �e�x�p�e�r�i�m�e�n�t�a�~�o� e despojamento, talvez proporcionada por sua 

ausencia do eixo Rio-Sao Paulo, uma das vantagens da �c�o�n�d�i�~�a�o� periferica, que e 

muito bern exposta por Toninho Horta, "( ... ) na mlisica dos mineiros todo mundo 

tinha muita inventividade musical, por isso a gente fugia dos padroes. Talvez 

porque a gente estivesse urn pouco afastado do Rio e de Sao Paulo, da maioria das 

4 Ver o conceito de gera¢o ern: Mannheim, Karl. 0 problema sociol6gico das geraroes.Col. Grandes 
Cientistas Sociais, Sao Paulo, Ed. Atica, 1982. 
5 Ronaldo Bastos, entrevista. Anexo 2. 
6 Wagner Tiso, entrevista. Anexo 2. 
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escolas, dos professores, de estruturas musicais mais rigidas. Em Minas Gerais cada 

um abaixava a �c�a�b�e�~� e viajava no seu som, e isso deu a possibilidade de cada um 

descobrir o seu proprio som. " 7 

A epoca era de �o�p�o�s�i�~�o�e�s�.� No campo da cultura, havia o que se 

chamava de cultura oficial, porum lado, apoiada pelo Estado e pelas industrias 

do ramo como editoras e gravadoras. De outro, a cultura oficial de esquerda, 

formada por integrantes ou simpatizantes dos movimentos de esquerda, muitas 

vezes ligados ao CPC da UNE. Entre eles, estava o grupo que possuia uma �o�p�~�o� 

altemadva, por nao se identificar com nenhuma das duas propostas. A �o�p�~�a�o� 

altemadva era muito abrangente, nela cabiam diversas vertentes, gostos, 

tendencias e ideias. 

0 Clube da Esquina, nesse contexto, transitou por todas essas 

�o�p�~�5�e�s� e apesar de ter gravado com uma grande empresa fonografica, a EMI

ODEON, nao fez concessoes ao mercado, podendo contar com autonornia e 

liberdade na �c�r�i�a�~�o� do cilbum duplo de 1972. Ao mesmo tempo, intemamente, 

possuia atitudes altemadvas de �c�o�n�t�e�s�t�a�~�o� comportamental e estava de certa 

forma ligado tambem aos movimentos de esquerda, via movimentos estudantis, 

cujo maior representante era Marcio Borges. 

A partir de 1968, os festivais foram perdendo o fOlego. 0 Festival da 

TV Record teve uma audiencia menor que a do ano anterior e em 69, com o 

declinio dessa emissora e a ascensao da TV Globo, tomaram-se eventos altamente 

organizados. 

7 Toninho Horta, entrevista. Anexo 2. 
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Em 69, tambemja nao estavam presentes no pais alguns dos grandes 

nomes da musica como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque e Edu Lobo, 

que, devido a press5es politicas do regime rnilitar, partiram para urn exilio, em 

alguns casos �f�o�r�~�d�o� e em outros, espontaneo. A saida de Caetano e Gil do pais 

provocou o fun do Tropicalismo. Segundo Affonso Romano de Sant'anna, 

"( ... ) ap6s o carnaval rapido do Tropicalismo, sobreveio a quaresma ( .. .)"8
• 

Frente a este fato, sob os piores anos da ditadura o Clube da 

Esquina produziu urn trabalho de alta qualidade e originalidade, preenchendo com 

muita dignidade, parte do vazio cultural9 provocado pelo exilio de artistas e 

intelectuais. 

' Sant'anna, Affonso Romano de. Mitsica Popular e a moderna poesia brasileira. Petropolis, Vozes, 
1978. 
9 Mello, Maria Amelia. Vinte anos de resistencia-alternativas da cultura no regime militar. Rio de 
Janeiro, Espa90 e Tempo, 1986. 
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CAPITULO 2 

OS DISCOS CLUBE DA ESOUINA 

CLUBE DA ESQUINA-1972 

�L�a�n�~�d�o� em 1972, pela gravadora Odeon, e urn album duplo cuja 

capa nao apresenta informa«;ao alguma sobre seus autores, mostrando somente a 

imagem de duas �c�r�i�a�n�~�s� sentadas a beira de uma estrada de terra. 0 �l�a�n�~�m�e�n�t�o� 

causou estranhamento no mercado fonognifico, pelo arrojamento da proposta, 

tendo Milton Nascimento como autor principal e urn novo e desconhecido 

compositor, Lo Borges, entao urn garoto de 18 anos. Naquela epoca nao gravavam

se albuns duplos e a gravadora achava que a proposta poderia fracassar na recep«;ao 

do publico.1 0 disco Clube da Esquina veio inaugurar urn novo estilo 

experimental, que se repete nos discos Milagre dos Peixes, Minas e Geraes, de 

Milton Nascimento, ate o disco Qube da Esquina II. 

0 nome Clube da Esquina simbolizava a coletiviza«;ao do trabalho 

e era alusivo a uma can«;ao homonima, composta por Milton, Lo Borges e Marcio 

Borges, presente no disco. Para as gravac;:oes foram chamados muitos musicos, 

todos amigos, que convivendo naquele ambiente de informalidade fez a 

fermenta«;ao diferencial. Neste momento a maioria deles era iniciante e nao havia 

profissionalizac;:ao - os arranjos eram feitos na hora das gravac;:oes, juntamente com 

a forma«;ao dos grupos para os acompanhamentos. Todos estavam completamente 

1 Borges, Marcio. Os sonhos niio enve/hecem. Sao Paulo, Gerayiio Editorial, 1996. 
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envolvidos na produ<;:ao do disco desde a sua proposta inicial, acompanhando todas 

as fases, altemando-se entre a concep<;:ao, composi<;:ao das �c�a�n�~�o�e�s� e a grava<;:ao. 

A �g�r�a�v�a�~�a�o� desse disco "implicou �t�r�a�n�s�f�o�r�m�a�~�o�e�s� para todo o grupo. 

Ate entao Milton que sempre participara de urn trabalho coletivo, fizera uma obra 

em equipe, jamais colocando-se como a estrela maior. Mas o sucesso tocou a 

todos, significando varias propostas individuais: Beto Guedes, Toninho Horta, 

Danilo Caymmi e Novelli gravaram urn LP coletivo; Lo Borges e Nana 

Vasconcelos fizeram discos individuais; o Som Imaginario fez sucesso em shows e 

�g�r�a�v�a�~�o�e�s�;� Wagner Tiso partiu para a Europa em excursao e la permaneceu boa 

parte do anode 1972."2 

0 Som Imaginario - grupo formado por Wagner Tiso no piano, 

Tavito na guitarra-base, Robertinho Silva na bateria, Luis Alves no contrabaixo, 

Frederyko, guitarra-solo e Jose Rodrix, 6rgao- depois de se tomar conhecido como 

o grupo que acompanhava Milton Nascimento em seus shows, teve vida propria 

com tres Ips gravados. 0 Som Imaginario foi responsavel por transformar 

esteticamente o trabalho de Milton Nascimento ao gravar seu terceiro lp, intitulado 

Milton. A partir deste disco, o trabalho musical de Milton desligou-se dos arranjos 

bossa-novisticos presentes nos discos anteriores e adquiriu elementos do rock e da 

musica afro, inseridos pelo Som Imaginario, tomando-o mais dinamico. 

2 Souza, Tank. Milton Nascimento, in Nova Historia da M1lsica Popular-Milton Nascimento. Sao 
Paulo, Abril Cultural, 1977. 
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Milton, sempre trabalhando em equipe, abrira caminho para todos os 

arnigos, musicos e compositores que com ele trabalhavam e que come9<1vam a 

projetar-se individualmente. 

Os primeiros anos da decada de 70 no Brasil, foram os anos em que 

vivia-se o rnilagre econornico mas tambem a censura e ditadura sob o comando do 

General Medici, que havia assurnido em outubro de 1969: "Visto pela suas 

aparencias o govemo Medici foi de relativa calma. Nao houve marchas estudantis, 

piquetes de trabalhadores em greve, nem comicios com a costumada orat6ria 

demag6gica. Ou, pelo menos, nada que o grande publico pudesse ver ou saber ( ... ) 

A repressao e a censura do govemo eram a razao principal. Mas nao e somente a 

repressao que explica o Brasil de Medici. Juntamente como porrete, oferecia-se a 

cenoura. 0 nipido desenvolvimento econornico levou ao paraiso os brasileiros 

situados no vertice da pirarnide salarial. "3 

0 indice de 10% de crescimento econornico anual criou maJS 

empregos em diversas areas, universidades federais receberam grandes verbas 

apesar do controle politico, o mercado de TVs no Brasil era dos mais 

movimentados do terceiro mundo, com 40% das residencias urbanas no pais 

possuindo uma televisao, alem da vit6ria brasileira no Campeonato Mundial de 

Futebol do Mexico, em 1970, como orgulho da ta9<1 Jules Rimet. 

Em meio ao clima cultural em que lan9<1va-se o disco - sob uma 

ditadura, enquanto urn segmento da sociedade brasileira incorporava elementos do 

comportamento contracultural norte-americano - os motives das �c�a�n�~�o�e�s� nele 
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contidas giram em tomo de viagem, drogas, politica e alucina<;ao, com urn tom 

bastante lirico, impregnado do estilo do rock progressive ingles e de elementos da 

musica dos Beatles, com marcante presenc;:a de falsetes e canc;:oes a duas vozes. E 

urn disco experimental, inaugurando sonoridades novas, atraves da novidade na 

combinac;:ao de harmonias e melodias, e da mescla de ritrnos nao usuais com 

instrumentos tambem nao usuais, que soava diferente de tudo o que havia sido 

produzido em musica no Brasil ate entao. Era o resultado da fermenta<;ao 

produzida pela musica folcl6rica de Minas, das valsas e modinhas, mais a musica 

de igrejas e quermesses, viola caipira, bossa-nova, jazz, rock dos anos 70 e 

orquestras de jazz. 

A escolha das canc;:oes a serem gravadas produziu uma diversidade de 

estilos e de sons. Cmvo e Canela possui uma batida regional e tematica nacional; 

Dos Cruces, retrabalhada somente pela voz e violao de Milton, inaugurando sua 

fase de interpretac;:oes de canc;:5es latino-americanas, juntamente com San Vicente; 

urna recria<;ao do samba de Monsueto, na voz de Alaide Costa em Me deixa em 

paz; canc;:5es de influencia explicita do rock como Trem de Doido; lirismo visual e 

romantico em Um girassol da cor do seu cabelo, baladas com levadas danc;:antes em 

Nada sera como antes; Paisagem najanela e Nuvem dgana, sao alguns exemplos. 

As gravac;:oes desse disco foram marcadas por urn excesso de 

liberdade criativa musical. A cada can<;ao eram agregadas as influencias de cada 

musico. Os arranjos eram feitos no momento da grava<;ao, assim como a defini<;ao 

sobre quem iria tocar o que. Dessa maneira temos Beto Guedes tocando, ora baixo, 

3 Skidmore, Thomas. Brasil: de Castelo a Tancredo. Rio de Janeiro, Paz e Terra, !994, p. 214 ... 
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ora percussao, ora guitarra; ou Toninho Horta fazendo a guitarra ou a percussao 

ou o coro, por exemplo. 

A �r�e�l�a�~�a�o� entre unprensa e o govemo em 70/72 ficava mais 

dificil,com o controle e a censura aos meios de �c�o�m�u�n�i�c�a�~�o�.� "Em setembro de 72, 

o govemo militar decidiu assumir mais diretamente o controle da imprensa. As 

ordens agora eram dadas por escrito especificando o que nao podia ser publicado ... 

Mais importantes, do ponto de vista do impacto publico, eram a televisao e o 

N a imprensa escrita os alvos prediletos dos censores foram: o 

semamirio humoristico Pasquim; o semanano de centro-esquerda Opiniao; o 

Movimento, semamirio combativelmente esquerdista; 0 Estado de Sao Paulo, 

diano conservador da capital paulista; 0 Sao Paulo, semanano orientado pela 

arquidiocese de Sao Paulo e a centrista Veja. "Todas as medidas dos censores da 

Policia Federal eram destinadas supostamente a impedir a �c�i�r�c�u�l�a�~�o� de palavras 

perigosas, cartuns e musicas dos inimigos do estado de �s�e�g�u�r�a�n�~� nacional. 

Controlando a rnidia, os generais pensavam que podiam controlar o 

comportamento. "5 

Foi neste ambiente que o disco Milagre dos Peixes de Milton 

Nascimento, de 1973, acompanhado pelo grupo Som Imaginano, e resultado da 

�g�r�a�v�a�~�o� de urn show ao vivo no Teatro Municipal de Sao Paulo, teve algumas de 

4 Skidmore, Thomas. Brasil: de Castelo a Tancredo. Rio de Janeiro, Paz e Terra, !994, p. 268. 
5 !d. ibid p. 269. 
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suas letras censuradas e suprimidas das canc;:5es, que tornaram-se entao, apenas 

instrumentais. 6 

No entanto, muitos, talvez a maioria dos brasileiros da classe media 

nao estava muito incomodada com a perda de suas opc;:5es politicas, dada a baixa 

participac;:ao politica anterior e ate mesmo antes da deposic;:ao de Goulart em 64. 

Para estes, os anos de Medici provavelmente pareceram pouco diferentes dos que os 

precederam. 7 

FICHA TECNICA 
DISCO : CLUBE DA ESQUINA 
ANO: 1972 

DISCO I 
Paisagem na janela-Lo Borges/Fernando Brant 
Me deixa em paz-Monsueto/ Amorim 
Os povos-Milton Nascimento/Marcio Borges 
Saidas e Bandeiras -Milton/Fernando Brant 
Urn gosto de sol-Milton/Ronaldo Bastos 
Pelo amor de Deus-Milton/Fernando Brant 
Lilia- Milton/Fernando Brant 
Trem de doido - Lo Borges/Marcio Borges 
N ada sera como antes - Milton/Ronaldo Bastos 
Ao que vai nascer-Milton/Fernando Brant 

6 Silva, Alberto R da. Sinal Fechado: a mzisica popular sob censura (1937-4511969-78). Rio de Janeiro, 
Obra Aberta, 1994. 
7 Skidmore, Thomas. Brasil: de Castelo a Tancredo. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1994, p. 309. 
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DISC02 
Tudo o que voce podia ser - Lo Borges/Marcio Borges 
Cais - Milton/Ronaldo Bastos 
0 trem azul - Lo Borges/Ronaldo Bastos 
Saidas e Bandeiras no. 1- Milton/Fernando Brant 
Nuvem Cigana-L6 Borges/Ronaldo Bastos 
Cravo e Canela - Milton/Ronaldo Bastos 
Dos Cruces - Carmelo Larrea 
Um girassol da cor do seu cabelo-Lo Borges/Marcio Borges 
San Vicente -Milton/Fernando Brant 
Estrelas - Lo Borges/Marcio Borges 
Clube da Esquina 2 - Milton/L6 Borges 

Voz: Milton Nascimento, Lo Borges e Beto Guedes 
Cantora convidada : Alaide Costa 
Guitarras: Lo Borges, Beto Guedes, Nelson Angelo, Tavito, Toninho Horta 
Violao : Milton Nascimento, Lo Borges, Toninho Horta, Tavito 
Viola 12 cordas : Beto Guedes 
Baixo : Beto Guedes, Toninho Horta, Luis Alves 
Baixo com arco : Luiz Alves 
Orgao: Wagner Tiso 
Piano: Wagner Tiso, Lo Borges, Milton Nascimento, Nelson Angelo 
Piano �E�l�<�~�t�r�i�c�o�:� Wagner Tiso 
Bateria : Robertinho Silva, Rubinho 
Percussao : Luiz Alves, Rubinho, Robertinho Silva, Toninho Horta, L6 Borges, 
Beto Guedes, Nelson Angelo, Paulinho Braga, Tavito 
Coro: Beto Guedes, Lo Borges, Toninho Horta, Wagner Tiso, Robertinho Silva, 
Milton Nascimento, Luiz Gonzaga Jr. 
Arranjo de orquestra em Nuvem Cigana: Wagner Tiso 
Arranjo de orquestra em Um Girassol da Cor do Seu Cabelo e Um Gosto de Sol: 
Eumir Deodato 
Arranjo em Estrelas e Oube da Esquina no. 2 : Eumir Deodato 
Regencia em Nuvem Cigana , Um Girassol da Cor do Seu Cabelo, Estrelas, Clube 
da Esquina no. 2, Um Gosto de Sol: Paulo Moura 
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Capa do disco Clube da Esquina 
1972 
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CLUBB DA ESQUINA 2- 1978 

Em 1978 era lan91do no mercado fonognifico outro album duplo, 

chamado Clube d1I Esquina II, pela mesma gravadora do disco anterior, EMI

Odeon, que repetia os mesmos procedimentos esteti.cos com rela¢o a parte grafica 

presentes no album Clube d1I Esquina de 1972. 

Temos novamente no interior do encarte nova sequencia de 

fotografias, agora alternadas entre preto e branco e coloridas, com imagens das 

�g�r�a�v�a�~�o�e�s� em estiidio, sendo possivel observar o clima descontraido e de amizade 

que marcava aquela �g�r�a�v�a�~�a�o�.� Nele, temos agora, alem dos amigos e das 

fotografias ins61itas que apareciam no album anterior, fotos das �g�r�a�v�a�~�o�e�s� com a 

presen91 de artistas ja consagrados no mercado musical brasileiro, convidados a 

participar, como Elis Regina que participa do disco interpretando, ao lado de 

Milton Nascimento, a can¢o 0 que foi kito de Vera/0 que foi kito devera, ou 

entao Francis Hime, Chico Buarque, Joyce, Pablo Milanes, Mercedes Sosa, todos 

com importante participa¢o no disco. Para a capa utilizou-se urn cartao postal 

ingles em que se ve meninos enfileirados de costas, debru91dos sobre urn pequeno 

muro, como titulo do disco eo nome de Milton Nascimento. 

Neste disco Milton afirma-se como o cantor das Americas, ao incluir 

mais �c�a�n�~�o�e�s� latino-americanas e convidar artistas latino-americanos para 

participar das �g�r�a�v�a�~�o�e�s�,� inserindo em outras �c�a�n�~�5�e�s� elementos tambem dessa 

musica. A origem da veia latina de Milton Nascimento pode estar contida no 
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seguinte depoimento: "0 caminho comec;:ou a ficar bern definido no album Clube 

da Esquina, urn trabalho realmente aberto onde muita gente participa, s6 agora 

consegui colocar urn clima Iatino que havia comec;:ado a aparecer no meu trabalho 

desde San Vicente, Pablo e Dos Cruces, que ja tern mais de cinco anos - bern antes 

da americanidad estar em moda. Mas as coisas comec;:aram a se concretizar 

quando o Fernando Brant fez a letra de Promessa do Sol, falando dos indios. Mas 

quase ao mesmo tempo fui a PUC assistir urn show que foi aberto pelos meninos do 

grupo Agua, e que andam pelos vilarejos, pelos pueblos que encontram. Ai vou 

assistir a Mercedes Sosa, na mesrna epoca que soube que varias musicas minhas 

estavam sendo gravadas na Venezuela e Uruguai, tudo ia convergindo para o que a 

gente queria fazer. "8 

Os temas das canc;:oes do Clube da Esquina II passam pelo amor 

romantico (Menino, Nascente e Mistenos), religiosidade (Paixao e Fe), politica (A 

sede do peixe, Canci6n por fa unidad de Jatino america), esperanc;:a (Credo), 

folclore latino-americano (Casamiento de Negros) e temas indigenas (Canoa, 

Canoa; Ruas da Cidade), todos fortemente ligados as questoes brasileiras. E 

marcante a presenc;:a de violoes e percussoes amerindias em muitas das canc;:oes. E 

urn disco muito brasileiro, em relac;:ao ao primeiro disco Clube da Esquina, em que 

nota va-se a forte influencia de elementos do rock. 

8 Anhanguera, James. Corafoes futuristas: notas sobre mzlsica popular brasileira. Lisboa, A Regra do 
Jogo Ediy5es, 1978. 
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Nota-se agora a profissionaliza9to de todos os participantes, pois 

durante os seis anos passados entre o primeiro e o segundo disco Clube da 

Esquina, cada artista teve a oportunidade de desenvolver sua propria carreira. 

Percebemos que, durante o tempo transcorrido entre o disco Clube da 

Esquina e Clube da Esquina II ocorreram algumas transforrna.;:oes: mudan.;:a de 

costumes, da condi9to da cultura brasileira, da sociedade, da politica, e 

tranforrna.;:oes ocorridas nos pr6prios musicos que agora sao mais maduros. No 

lan.;:amento desse album, Fernando Brant escreveu para o material de divulga9to 

do disco, da gravadora EMI-Odeon, urn pequeno texto que vern atestar o 

sentimento brasileiro da epoca: "A coisa agora ficou maior. Os autores sao os mais 

diversos, mas o sentimento comum e a voz maior de Milton fazem desse Clube da 

Esquina (agora elevado a �p�o�t�~�n�c�i�a�)� urn retrato mais que positivo da musica 

brasileira de hoje. E o nosso Bituca esta cada vez mais aberto para a verdade que 

cada urn quer dizer - porta-voz que e dos nossos mais profundos sentimentos. S6 

queria lembrar que na alma desse disco existe, creio, toda a for.;:a renovadora que 

fara de nosso Brasil urn pais mais seno e justo." 

No campo da politica, o entao presidente general Emesto Geisel, 

desde sua primeira reuniao ministerial em mar.;:o de 1974, prometia "sinceros 

esfor.;:os para o gradual, mas seguro, aperfei.;:oamento democratico."9 

9 Skidmore, Thomas. Brasil: de Castelo a Tancredo. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1994, p.32l. 
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Esse era o desejo tanto de uma parte dos que estavam no poder, 

quanta da popula<;iio. S6 nao se sabia como sair do autoritarismo do regime militar 

para a plena democratiza<;ao. De que forma seria feita essa transi<;ao? 

Em agosto de 1975, Geisel fez urn discurso expondo a situa9ao : "o 

que almejamos para a na<;ao ( ... ) e urn desenvolvimento integrado e hurnanistico, 

capaz, portanto, de combinar, organica e homogeneamente, todos os setores -

politico, social e economico - da comunidade nacional. Com esse desenvolvimento 

e que alcan9afemos a distensiio - isto e, a atenua<;ao, se nao a elirnina<;ao, das 

tensoes multiformes, sempre renovadas, que tolhem o progresso da na<;ao e o bem

estar do povo."10 

Mas o governo Geisel nao podia controlar a politica e os "vigilantes" 

de direita, ligados as �f�o�r�~�s� de �s�e�g�u�r�a�n�~�.� Ravia ainda mostras de violencia contra 

vanos setores da sociedade civil, incluindo o clero e culminando com a morte do 

jomalista Wladimir Herzog em Sao Paulo. No final de seu mandata houve 

algumas conquistas significativas para o pais como o habeas-corpus restaurado, o 

AI-5 revogado, a maioria dos refugiados politicos novamente no Brasil e censura 

suspensa, apesar dos instrumentos arbitrarios que ainda permaneciam. Em 1978, 

movimentos operanos realizaram greves em varios setores, como uma resposta dos 

trabalhadores a prometida liberaliza9aO do presidente. 

Estas greves, tendo paralizado milhares de empregados, repercutiu 

em todo o pais e fez do metaltrrgico Lula, de Sao Bemado do Campo, Sao Paulo, 

10 Skidmore, Thomas. Brasil: de Castelo a Tancredo. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1994. 
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urn not6rio representante da classe oper<iria, iniciando-se ai o inicio de uma nova 

fase de negocia96es entre o capital e o trabalho. 

Em 1979, assume a presidencia o general Joao Batista Figueiredo, 

com a promessa: "Reafirmo os compromissos da Revolu9iio de 1964 de assegurar 

uma sociedade livre e democratica. Reafirmo meu inabalavel prop6sito ( ... )de fazer 

deste pais uma democracia."11
, despertando uma rea9iio favoravel do publico e 

imprensa, baseados na esperan9a de que Figueiredo continuasse a liberaliza9iio 

que se acelerava no Ultimo ano do governo Geisel. 0 desejo de uma "abertura" 

politica estava mais proximo de se realizar. 

FICHA TECNICA 
DISCO: CLUBE DA ESQUINA II 
ANO: 1978 

DISCO 1 
Credo-Milton Nascimento/Fernanda Brant 
N ascente - Flavio Venmrini/Murilo Antunes 
Ruas da Cidade - Lo Borges/Marcio Borges 
Paixao e Fe - Tavinho Moura/Fernando Brant 
Casamiento de N egros - Violeta Parra 
Olho D'agua-Paulo Jobim!Ronaldo Basto 
Canoa, canoa-Nelson Angelo/Fernando Brant 
0 que foi feito devera/ de vera-Milton Nascimento/Fernando Brant-

Milton Nascimento/Mcircio Borges 
Misterios-Joyce/Mauricio Maestro 
Pao e agua - Roger/Lo Borges/Marcio Borges 
E dai-Milton Nascimento/Ruy Guerra 

l!Skidmore, Thomas. Brasil: de Castelo a Tancredo. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1994, p. 412. 
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DISC02 
Canc;:iio Amiga - Musica de Milton Nascimento/Poema de Carlos 

Drummond de Andrade 
Canci6n por la unidad latinoamericana-Pablo Milanes/ Adap. Chico 

Buarque 
Tanto - Beto Guedes/Ronaldo Bastos 
Dona Olimpia-Toninho Horta/Ronaldo Bastos 
Testamento-Nelson Angelo/Milton Nascimento 
A sede do peixe-Milton Nascimento/Marcio Borges 
Leo-Chico Buarque/Milton Nascimento 
Maria, Maria-Milton Nascimento/Fernando Brant 
Meu menino -Ana Terra/Danilo Caymmi 
Toshiro-Novelli 
Reis e rainhas do maracatu-Milton Nascimento/Novelli/Nelson 

Angelo/Fran 
Que born amigo-Milton Nascimento 

Voz: Milton Nascimento, Lo Borges, Elis Regina, Kiko, Cristiano, Chico Buarque, 
Flavio Venturini 
Violiio: Milton Nascimento, Nelson Angelo, Natan Marques, Paulo Jobim, 
Tavinho Moura, Joyce. 
Guitarra: Beto Guedes, Nelson Angelo, Toninho Horta, Lo Borges. 
Bandolim: Beto Guedes 
Piano: Wagner Tiso, Joiio Donato, Francis Hirne, Flavio Venturini, Milton 
Nascimento 
Piano Eletrico: Wagner Tiso, Flavio Venturini 
6rgiio: Flavio Venturini, Wagner Tiso, Novelli 
Flauta: Mauro Senise, Celso, Jorginho, Danilo Cayrurni, Jayrne Araujo, Copinha, 
Paulo Jobim, Meirelles 
Baixo: Novelli, Telo Borges, Toninho Horta 
Baixo ac6.stico: Fernando Siziio 
Bateria: Nene, Beto Guedes, Ze Eduardo, Marniio 
Percussiio: Nene, Ze Eduardo, Pedro dos Santos 
Vocal e coro: Vermelho, Tavinho Moura, Gonzaguinha, Flavio Venturini, Lo 
Borges, Nelson Angelo, Novelli, Milton Nascimento, Toninho Horta, Cesar 
Camargo Mariano, Natan Marques, Crispin Del Cistia, Fernando Ciziio, Jose Luiz 
Orquestrac;:iio e regencia: Wagner Tiso, Milton Nascimento, Toninho Horta, 
Francis Hime, Nelson Angelo, Cesar Camargo Mariano, Mauricio Maestro 
Participac;:5es especiais: Canarinhos de Petr6polis, Grupo Tacuabe, Grupo 
Azimuth, Boca Livre 
Violinos: Pareschi, Marcello, Vidal, Jose Alves, Daltro, Ricardo Wagner, Aizik, 
Walter Hack, Jose Lana, Carlos Eduardo, Virgilio Arraes, Alvaro Vetere, Faini, 
Andrea, Pierssanti, Francisco Perrota, Samuel, Wilson Teodoro, Murillo, 
Pissarenko 
Violas: Arlindo Penteado, Nelson Macedo, Stephany, Inathercia 
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Cellos: Watson Clis, Alceu Reis, Jacques Morelenbaum, Peter Dauelsberg, Marcio 
Mallard, Ana Revos, Atelisa, Henrique Drach 
Trombones: Ed Maciel, Azevedo, Macaxera, Joao Luiz, Sylvio, Joao Donato 
Trompas: Toninho, Svab 
Oboe: Braz 
Sax soprano: Netinho, Ricardo 
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Capa do disco Clube da Esquina 2 
1978 
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CAPITULO 3 

DISCOGRAFIA COMENTADA 

Neste capitulo, estao expostos todos os discos lan9<1dos por Milton 

Nascimento entre os anos de 1972 e 1978, alc!!m dos primeiros de sua carreira como 

o disco de 1968, ode 1969 e ode 1970, anteriores ao lp duplo Clube da Esquina, 

com comentarios, ordem das canc;:oes, compositores e mt!sicos participantes. A 

inserc;:ao de comentarios a respeito dos discos realizados por Milton Nascimento 

antes do lan9<1mento do primeiro disco Clube da Esquina e dos outros discos 

compreendidos entre o primeiro e o segundo Clube da Esquina deve-se ao fato de 

que todos os envolvidos, desde a composic;:ao das canc;:oes ate a execuc;:ao da arte 

final das capas dos discos eram integrantes do grande grupo do Clube da Esquina, 

tomando-se pertinente a visao de conjunto que os comentarios da discografia nos 

oferecem. 

Esta discografia tern por objetivo demonstrar a evoluc;:ao da canc;:ao 

produzida neste periodo, bern como informar sobre as variac;:5es das formac;:oes 

musicais. 
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DISCO :MILTON NASCIMENTO 

ANO: 1968 

Primeiro LP de Milton Nascimento, gravado entre 1967/68 pe1a 

gravadora Codil, logo depois do Festival que o consagrou em outubro de 1967. 

Poi no II Festival Intemacional da Can98-o no Rio de Janeiro, na parte nacional do 

festival, que a can98-o Travessia, composi98-o com letra de Fernando Brant, 

conquistou o prernio de 2° Iugar. Em primeiro Iugar ficou a can98-o Margarida de 

Gutenberg Guarabira Filho e em 3° Iugar Carolina, de Chico Buarque. 

Poi urn LP hist6rico, que vendeu muito pouco no Ian9<1mento. Elis 

Regina em 1966 ja havia gravado Can¢o do Sal em seu LP, mas foi a insistencia 

de Agostinho dos Santos que fez Milton Nascimento inscrever tres �c�a�n�~�o�e�s� suas 

naquele festival, levando Travessia a classifica98-o. 

A orquestra98-o e a regencia ficaram sob a responsabilidade de Luiz 

E9<1, urn dos maiores arranjadores e musicos da Bossa Nova. Em Travessia e 

Morro Velho os arranjos sao de Eurnir Deodato e o solo de flauta em Catavento e 

de Danilo Caymrni. Alem das influencias da Bossa Nova atraves do arranjo, dadas 

pela instrumenta98-o com a presen9<1 de cordas, sopros, piano e bateria, a 

interpreta98-o suave e contida de Milton, tambem irnprime ao disco urn tom 'bossa 

novista'. 

A foto em preto e branco, utilizada na capa por Ziraldo e muito 

escura, apesar de ser documental. Mostra urn momento de Milton durante uma 

apresenta98-o, tocando violao de costas, sentado sobre urn banquinho. 
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Catavento e uma musica "bern no estilo bossa-nova, nela Milton ja 

di alguns acordes de vocal sem letra, urn estilo em que, mais tarde, se tomaria 

insuperavel (como em A Chamada, do disco Milagre dos Peixes)."1 

Sergio Vaile, em depoimento sobre o primeiro disco de Milton, na 

mesma reportagem citada acima diz: "Cecilia Meirelles dizia que 'ante a beleza da 

natureza, a vida esta tao completa, se dispensa o canto do poeta'. Assim se me 

afigurava tambern a MPB. Depois de Tom, Alf, Edu, Dori, Marcos, Caetano, 

Francis e tantos outros, que caminho ainda restaria? 0 Festival trouxe a resposta : a 

musica forte, a melodia pura, o som universal em bases brasileiras, a poetica lirica e 

mascula sobre harmonia inedita em nossa musica. Essa resposta e de Milton 

Nascimento. "2 

FICHA TECNICA 

Na epoca de �l�a�n�~�m�e�n�t�o� deste disco ainda nao havia a pratica de vir 

junto ao disco a ficha tecnica com os mlisicos que participavam em cada can¢o, 

por isso temos somente a ordem das can9oes e seus compositores. 

Travessia-Milton Nascimento/Femando Brant 
Tres Pontas-Milton Nascimento/Renaldo Bastes 
Cren9a-Milton Nascimento/Marcie Borges 
Irmao de fe- Milton Nascimento/Marcie Borges 
Can9ao do Sal-Milton Nascimento 
Catavento -Milton Nascimento 

1 Soares, Dirceu. Uma capa nova para o prirneiro lp de Milton. Folha de Sao Paulo, Sao Paulo, 22/02/79. 
2 Depoirnento de Sergio Valle para o artigo de Dirceu Soares, id. ibid. 
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Morro Velho-Milton Nascimento 
Gira, girou-Milton Nascimento/Marcio Borges 
Maria, minha fe- Milton Nascimento 
Outubro- Milton Nascimento/Femando Brant 
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Capa do disco Milton Nascimento 
1968 
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DISCO :MILTON NASCIMENTO 

ANO: 1969 

Este disco conta, como o disco anterior de Milton Nascimento, com a 

presew;:a dos sopros e cordas - uma caracteristica notada em outras caw;:6es dos 

Festivais da epoca - devido a marcante presenc;a de Luiz E<;:a, novamente o 

responsavel pelos arranjos e orquestra<;:6es das can<;:5es Sendnela, Pai Grande, 

Beco do Mota e Tarde. A Paulo Moura coube as orquestra<;:6es de Rosa do Ventre, 

Sunset Marquis 333 Los Angeles, Pescaria, 0 mar e meu chao, e a Mauricio 

Mendon<;:a a orquestra<;:ao de Quatro Luas. E possivel notar diferen<;:as entre cada 

urn dos orquestradores; Paulo Moura trabalha a presen<;:a forte da percussao, 

ressaltando a parte ritrnica da can9ao, com tempos "quebradas" levando a arranjos 

menos calmos e mais movimentados que aqueles de Luiz E9a, que mantem o estilo 

bossa novistico caracteristico de sua forma9ao. 

A voz de Milton perrnanece mansa e suave como no primeiro disco, 

tambem mantendo as caracteristicas interpretativas da bossa nova. 

Os musicos convidados foram Novelli, Wagner Tiso, Mauricio, 

Robertinho Silva, Luis Fernando, Helvius Vilela, Nelson Angelo, Toninho Horta, 

alem da participa9ao especial de Nami Vasconcelos e dos maestros Orlando Silveira 

e Gaya. 
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FICHA TECNICA 

Sentinela-Milton Nascimento/Femando Brant 
Rosa do ventre-Milton Nascimento/Femando Brant 
Pescaria - Dorival Caymmi 
0 mar e meu chao - Dori Caymmi/Nelson Motta 
Tarde-Milton Nascimento/Marcio Borges 
Beco do Mota-Milton Nascimento/Femando Brant 
Pai grande-Milton Nascimento 
Quatro luas-Nelson Angelo/Ronaldo Bastos 
Sunset Marquis 333 Los Angeles -Milton Nascimento/Femando Brant 
Aqui 6-Toninho Horta/Femando Brant 
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Capa do disco Milton Nascimento 
1969 



DISCO: MILTON 

ANO: 1970 

Totalmente diferente dos dois primeiros LPs. este trabalho vern 

anunciar radicais mudan<;:as no estilo de Milton Nascimento, inaugurando uma 

nova fase. Temos, pela prirneira vez, a incorpora<;:ao de elementos do 'pop', com a 

participa<;:ao da guitarra �e�l�<�:�~�t�r�i�c�a� em sua musica, transformando o clirna da obra. 0 

contrabaixo eletrico come<;:a a se fazer mais presente conduzindo o andamento, ha 

o uso do 6rgao bern no estilo dos anos 70, e uma enfase a percussao de Nana 

Vasconcelos, cuja participa<;:ao e marcante, produzindo urn efeito muito mais 

dinamico no disco, em seu conjunto. E urn disco feito com instrumentos 

eletrificados, sem o acompanhamento de orquestra como nos anteriores. A razao de 

todas estas novidades e o grupo Som Imaginario que participa nesse disco, 

imprimindo sua marca. No Iugar dos arranjos e orquestra<;:5es de Luiz E<;:a temos 

agora Wagner Tiso a frente do grupo; no lugar da orquestra, instrumentos 

eletrificados. 0 Som Imaginario foi formado para acompanhar Milton em uma 

temporada de shows e contava em sua forma<;:ao inicial com Ze Rodrix fazendo a 

voz, 6rgao, sopros e percussao, Tavito nas guitarras, voz e violao, Robertinho Silva 

na bateria, Frederika na guitarra solo e voz, Luis Alves no baixo e Wagner Tiso no 

6rgao, piano e voz. Ap6s a temporada de shows e a gravao;:ao do disco Milton, o 

grupo partiu para a realiza<;:ao de urn trabalho com composio;:oes pr6prias de carater 

inovador, tendo gravado tres Ips. 
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0 musico responsavel pelos arranjos das can96es de urn disco e os 

musicos que acompanham o cantor, imprimem a cada trabalho urn estilo 

particular, fazendo disto o fator diferencial entre urn disco e outro. Os 

compositores das letras permanecem - Ronaldo Bastos, Fernando Brant e Marcio 

Borges e a �i�n�t�e�r�p�r�e�t�a�~�o� de Milton se mantem, valorizando muito a melodia, numa 

voz que nao e agressiva e sem falsetes. 

A �g�r�a�v�a�~�o� deste disco foi o resultado de uma longa temporada de 

shows intitulados Milton Nascimento e o Sam Imaginano, que ficou mais de urn 

ano e meio em cartaz entre o Rio de Janeiro, Sao Paulo e Belo Horizonte. Nos 

shows, Milton aparecia em novo estilo, apoiado pelo agil e agressivo conjunto. 

"Usando a �e�n�c�e�n�a�~�o� tropicalista, vinha descal9o, com os cabelos �e�r�i�~�d�o�s�,� �c�a�l�~�s� 

justas e colete de couro com colagens de estrelas. E suas interpreta96es, potentes e 

aguerridas, casavam-se perfeitamente com o som do conjunto, baseado em 

instrumentos eletricos. "4 Os integrantes do Som Imaginario, tambem se 

apresentavam com urn visual diferente, algumas das vezes com roupas idealizadas 

especialmente para os shows, outras vezes de modo despojado, vestindo-se de 

personagens como padres e generais, usando grandes colares sobre o peito nu, ou 

sapatos coloridos, sempre valendo-se de irreverencia e totalliberdade estetica. 

4 Souza, Tarik. Nova hist6ria da m!tsica popular brasileira-Milton Nascimento. Sao Paulo, Abril 
Cultural, 1976. 
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FICHA TECNICA 

Para Lennon e McCartney-Lo Borges/Marcio Borges/Femando Brant 
Amigo, amiga -Milton Nascimento/Ronaldo Bastos 
Maria tres filhos -Milton Nascimento/Femando Brant 
Clube da esquina -Milton Nascimento/La Borges/Marcio Borges 
Canto latino-Milton Nascimento/Ruy Guerra 
Durango Kid- Toninho Horta/Fernando Brant 
Pai grande-Milton Nascimento 
Alunar - Lo Borges/Marcio Borges 
A felicidade-Tom Jobim/Vinicius de Moraes 

SOM IMAGINARJ:O 

Wagner Tiso: piano, 6rgao e voz 
Ze Rodrix: 6rgao, flauta block tenor, ocarina, assovios de cac;a, flauta tenor 
transversa, percussao e voz 
Tavito: guitarra base, violao, sino e voz 
Frederyko (Fredera): guitarra solo, apitos de cac;a e voz 
Luis Alves: baixo eletrico 
Robertinho Silva: bateria 
Participa96es especiais: Nana Vasconcelos (percussao e bateria), Lo Borges (violao 
e voz na faixa Clube da Esquina e violao na faixa Alunar) e Dori Caymmi 
(regencia da faixa Alunai). 
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Capa do disco Milton 
1970 
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DISCO: MILAGRE DOS PEIXES (em estiidio) 
ANO: 1973 

Urn disco onde ha grande ausencia de letras nas can<;:oes, ja que tres 

delas foram censuradas - Escravos de J6, Hoje e dia de El Rey, Cade- ,em que 

predominam as improvisa<;:oes vocais e os falsetes de Milton Nascimento, tornando-

se quase urn disco instrumental com muitas experimenta<;:oes e a forte presen<;:a da 

percussao de Nana Vasconcelos, que parece em alguns mementos dominar o 

conjunto, tambem com suas vocaliza<;:oes. Milton usa a sua voz como mais urn 

instrumento do conjunto, passando do falsete ao tom mais grave exibindo a 

elasticidade de sua voz. 

FICHA TECNICA 

Os escravos de J6-Milton Nascimento/Fernanda Brant 
Carlos, Lucia, Chico e Tiago-Milton Nascimento 
Milagre dos Peixes -Milton Nascimento/Fernanda Brant 
A chamada-Milton Nascimento 
Pablo no. 2-Milton Nascimento/Ronalda Bastos 
Tema dos deuses-Milton Nascimento 
Hoje e dia de El Rey Milton Nascimento/Marcio Borges 
A ultima sessao de musica-Milton Nascimento 
Cade-Milton Nascimento/Ruy Guerra 
Sacramento -Nelson Angelo/Milton Nascimento 
Pablo-Milton Nascimento/Ronalda Bastos 

Milton Nascimento: violao, piano e voz 
Wagner Tiso: piano, piano eletrico, 6rgao 
Novelli: baixo 
Nana Vasconcelos: percussao 
Robertinho Silva : bateria e percussao 
Paulinho Braga : bateria 
Nivaldo Ornelas : sax 
Nelson Angelo-viola e violao 
Paulo Moura : sax e regencia 
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Capa do disco Milagre dos Peixes 
1973 
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DISCO: MILAGRE DOS PEIXES AO VIVO 
ANO: 1974 

Urn album duplo gravado ao vivo no Teatro Municipal de Sao Paulo 

em maio de 1974, traz novamente Milton Nascimento acompanhado pelo Som 

Imaginario, agora com uma forma<;:ao diferente da inicial. Sem a presenc;:a de ze 

Rodrix, Tavito e Fredera, temos agora Toninho Horta na guitarra e Nivaldo 

Ornelas no saxofone e flauta. 

Nota-se uma grande mudan<;:a na interpreta<;:ao de Milton, em que 

parece buscar o canto em tons mais agudos, tornando-o mais agressivo e forte, 

fazendo da sua voz parte integrante do grupo, como se fosse urn instrumento a 

mais. Ha improvisa<;:oes vocais em algumas can<;:oes executadas sem as letras, as 

primeiras vocaliza<;:oes em falsete e novamente a presen<;:a de Hoje e o dia de El 

Rey, cuja letra havia sido censurada no disco anterior. 

FICHA TECNICA 

A matan<;:a do porco/Xa-Mate - Wagner Tiso/Nivaldo Ornelas (arranjo 
Wagner Tiso) 
Bodas-Milton Nascimento/Ruy Guerra 
Milagre dos peixes-Milton Nascimento/Fernanda Brant 
Outubro-Milton Nascimento/Fernanda Brant (arranjo Wagner Tiso e Paulo 
Moura) 
Sacramento-Nelson Angelo/Milton Nascimento (arranjo Wagner Tiso) 
Nada sera como antes-Milton Nascimento/Ronalda Bastos 
Hoje e dia de El Rey-Milton Nascimento/Marcio Borges 
Sabe voce-Carlos Lyra/Vinicius de Moraes 
Viola, violar- Milton Nascimento/Marcio Borges (arranjo Wagner Tiso e Paulo 

Moura) 
Cais-Milton Nascimento/Ronaldo Bastos (arranjo Wagner Tiso) 
Clube da Esquina-Milton Nascimento/L6 Borges/Marcio Borges 
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Tema dos deuses-Milton Nascimento (arranjo Radames Gnatalli-adapt. Paulo 
Moura) 
A Ultima sessao de musica-Milton Nascimento 
San Vicente-Milton Nascimento/Fernanda Brant (arranjo Wagner Tiso) 
Chove lii fora - Tito Madi 
Pablo-Milton Nascimento/Ronalda Bastos (arranjo Wagner Tiso) 

MILTON NASCIMENTO E SOM IMAGINARlO 
Luis Alves : baixo 
Robertinho Silva : bateria 
Toninho Horta: gnitarra 
Nivaldo Ornelas : sax soprano, tenor e fl.auta 
Wagner Tiso : piano e 6rgao 
Paulo Moura : regencia da orquestra 
Wagner Tiso, Paulo Moura, Radames Gnatalli: arranjadores 
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Capa do disco Milagre dos Peixes ao Vivo 
1974 
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DISCO :MINAS 

ANO: 1975 

0 estilo de interpretac;:ao de Milton continua o mesmo, utilizando o 

falsete, numa tentativa cada vez mais, de explorar o alcance de sua voz, de 

experimentar o seu canto agudo. A utilizac;:ao de coros de crianc;:as, urn elemento 

que apareceni novamente nos pr6ximos trabalhos, ocorre pela primeira vez neste 

disco. Com relac;:ao a instrumentac;:ao, percebe-se uma mistura de instrumentos do 

rock, como o 6rgao, a guitarra distorcida com percussao e a presenc;:a forte do piano 

de Wagner Tiso, lembrando o mesmo estilo instrumental do disco Clube da 

Esquina de 1972. 

FICHA TECNICA 

Minas-Novelli - (musica incidental: Paula e Bebeto-Milton e Caetano) 
Fe cega, faca amolada-Milton Nascimento e Ronalda Bastos 
Beijo Partido-Toninho Horta 
Saudade dos avioes da Panair-Milton Nascimento e Fernando Brant 
Gran Circo Milton Nascimento e Marcio Borges 
Ponta de Areia-Milton Nascimento e Fernando Brant 
Trastevere - Milton Nascimento e Ronalda Bastos 
Idolatrada -Milton Nascimento e Fernando Brant-(musica incidental: Paula e 
Bebeto-de Milton e Caetano) 
Leila (Venha ser feliz)- Milton Nascimento-(musica incidental: Sinhere-Edu 
Lobo e Gianfrancesco Guarnieri) 
Paula e Bebeto-Milton Nascimento e Caetano Veloso 
Simples -Nelson Angelo 

Toninho Horta : guitarra, violao e piano 
Wagner Tiso : piano e 6rgao 
Novelli : baixo 
Paulinho Braga : bateria e percussao 
Milton Nascimento : violao e voz 
Nivaldo Ornelas : sax e flauta 
Beto Guedes : guitarra, percussao, viola e voz 
Chico Batera : percussao 
Nelson Angelo: violao 
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Capa do disco Minas 
1975 
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DISCO : GERAES 
ANO: 1976 

Os arranjos das musicas fazem lembrar aqueles do primeiro disco de 

Milton, de 1967, como se houvesse uma intenc;:ao de voltar ao inicio da carreira, 

inclusive no aspecto tematico das canc;:oes. Sua interpretac;:ao retoma numa 

tonalidade grave sem o uso do falsete, numa voz nao agressiva, com os vocalises 

suaves. Sua voz da a impressao de estar mais atras, com urn certo tratamento de 

ambiencia, novamente como em seu dois primeiros discos. Nota-se bastante a 

presenc;:a da orquestra, do violao e pode-se ouvir muito bern o baixo, bern presente e 

com urn timbre diferente. 

FICHA TECNICA 

Fazenda-Nelson Angelo 
Calix Bento - Tavinho Moura 
V olver a los 17 - Viol eta Parra 
Menino- Milton Nascimento e Ronaldo Bastos 
0 que sera (A flor da pele)-Chico Buarque 
Carro de Boi -Mauricio Tapaj6s e Cacaso 
Caldera - Nelson Araya 
Promessas do Sol-Milton Nascimento e Fernando Brant 
Viver de amor - Toninho Horta e Ronaldo Bastos 
Lua Girou-arranjo e adaptac;:ao de Milton Nascimento 
Circo Marimbondo Milton Nascimento e Ronaldo Bastos 
Minas Geraes - Novelli e Ronal do Bastos 

Milton Nascimento : violao e voz 
Toninho Horta : guitarra 
Nelson Angelo: viola, violao e guitarra 
Robertinho Silva : bateria 
Novelli: baixo actistico e eletrico, piano 
Joao Donato: piano e 6rgao 
Participac;:oes especiais : Chico Buarque, voz -Francis Rime, piano - Clementina 
de Jesus, voz-Grupo Agua, instrumental 
Orquestra 
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Capa do disco Geraes 
1976 
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CAPITUL04 

ANALISE TEMATICA E VISUAL 

Durante a amilise das �c�a�n�~�5�e�s� e das leituras realizadas, foram 

observadas algumas caracteristicas que marcaram a produ9[o musical e poetica do 

Clube da Esquina, aqui comentadas. 

Dentre elas, em primeiro lugar, encontramos a 'tematica da viagem' 

na �c�a�n�~�a�o� do Clube da Esquina. 0 'tema da viagem' e muito recorrente na 

poetica estudada e pode conter significados diversos atraves dos termos 

frequentemente usados como estrada, trem, sonho, mar : a viagem, dentro dos 

contextos estudados pode possuir um carater geografico, no sentido do 

deslocamento espacial, significando o prazer e a liberdade de viajar, o desejo de 

conhecer novos mundos e novas pessoas, da aventura do tipo 'pe na estrada' 

identificada com o descomprometimento da juventude ou sirnplesmente a fuga de 

uma situa9[o, caracterizando um comportarnento tipico dos nos 60 e 70. 

Assirn, temos, na can9[o Nada Sera Como Antes, de Milton 

Nascimento e Ronalda Bastos - eu ja estou com ope nessa estrada, qualquer dia a 

gente seve-o sentido de sair a procura de um rumo proprio, ir em busca de um 

destino; ou em Saidas e Bandeiras no. I , de Milton e Fernando Brant, em que nos 

e colocada uma pergunta: o que voces diriam dessa coisa que nao d;i mais pe?, e 

nos e oferecida urna solu9[o com a proposta: sair dessa cidade, ter a vida onde ela 

e, subir novas montanhas, diamantes procurar - convidando a fuga de uma 

�s�i�t�u�a�~�a�o�.� Em Nuvem Cigana, de L6 Borges e Ronalda Bastos - se voce quiser eu 
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dan9o com voce no p6 da estrada, p6, poeira, ventania, se voce soltar o pe na 

estrada, p6, poeira, eu dan90 com voce o que voce dan9ili - onde novamente 

encontramos uma proposta de liberdade, referenda muito utilizada pelos jovens 

dos anos 70. 

Do trio Sa, Rodrix e Guarabyra, em composi9oes presentes em discos 

do mesmo periodo que o disco Clube da Esquina, temos dois exemplos semelhantes 

do uso do tema "viagem". Na primeira canyao, intitulada 0 p6 da estrada, de Sa, 

Rodrix e Guarabyra temos, o p6 da estrada gruda no meu rosto ( ... ) nada mais 

urgente que o p6 da estrada. Na segunda canyao, chamada Primeira �c�a�n�~�o� da 

estrada, de Ze Rodrix e Luis Carlos Sa : eu tinha apenas dezessete anos no dia em 

que saf de casa e niio fazem mais de quatro semanas que eu estou na estrada. 

Por outro lado, a tematica da viagem pode possuir urn carater 

psico16gico, representado pelo sonho, desejo, utopia, ou entao atraves do 

consumo de drogas alucin6genas, que fazem 'viajar', tomando a utilizayao da 

'viagem de acido' urn meio de escapar de uma situa9ao especifica - seja a repressao 

politica por que passavam os jovens da epoca, como tambem para escapar da 

propria condiyao existencial - ou ainda, simplesmente a utilizayao da viagem com 

drogas como objetivo de liberar a mente para o exercicio da criayao. 

Nesse sentido, Affonso Romano de Sant'anna observa: "( ... ) vinha se 

destacando a busca de uma utopia mistica e esoterica ate no uso de drogas e 
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entorpecentes. Queria-se uma 'expansao' da sensibilidade, como a pregada pelo 

guru americano Thimoty Leary. "1 

Segundo estes exemplos, temos na �c�a�n�~�a�o� Trem de Doido, de L6 

Borges e Mcircio Borges, a passagem nao predsa ir muito a!em dessa estrada, os 

ratos nao sabem morrer na cal):ada, e hora de voce achar o trem e nao sentir pavor, 

tipico exemplo de �c�a�n�~�o� inspirada em acido, onde ftases desconexas carregam 

alguns elementos de viagem; ou em Trem Azul, de L6 Borges e Ronaldo Bastos, 

voce pega o trem azul, o sol na cabe}:El, inspirada em trens verdes vistos por 

Ronaldo Bastos em Amsterdam. Bern como na �c�a�n�~�o� Cais, de Milton e Ronaldo 

Bastos, eu quero mais, tenho o caminho do que sempre quis, e um saveiro pronto 

pra partir, num exemplo de �c�a�n�~�a�o� de carater existencial. 

Estes tipos de procedirnentos, 'colocar o pe na estrada' e entrar numa 

'viagem de acido', sao tipicos da contracultura,Z aos quais vern se somar uma 

consciencia etciria que �c�o�m�e�~�v�a� a se delinear atraves da �d�e�f�i�n�i�~�o� de uma 

�"�o�p�o�s�i�~�o� jovem-nao jovem" e da "ascensao do poder jovem" na sociedade. 

"A contracultura, o desbunde, o rock, o underground, as drogas, e 

mesmo a psicana.Iise passam a incentivar uma recusa acentuada pelo projeto do 

periodo anterior. E nessa epoca que urn progressivo desinteresse pela politica 

1 Sant'anna, Alfonso Romano de. Mt!sica Popular e a Moderna Poesia Brasi/eira. Petr6polis, Vozes, 
1978. 
2 Contracultura foi urn movimeoto complexo e rico, criado pela impreosa norte-americana nos anos 60, 
para designar urn con junto de manifestayiles culturais novas que floresceram nao so nos Estados Unidos, 
como ern Vlirios outros paises, especialmente na Europa e, ernbora ern meoor intensidade e repercussiio, 
na America Latina. Teve como caracteristica principal o futo de se opor a cultura vigente e oficializada 
pelas principals institui9iles das sociedades do Ocidente. Contracultura e a cultura marginal, 
indepeodente do reconhecimento oficial. No seotido universitario do termo e uma anticultura. 
Pereira, Luis Carlos M. 0 que e contracultura. Silo Paulo, Brasiliense, 1989. 
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�c�o�m�e�~� a se delinear. ( ... )" 3
• Estes elementos somados revelam uma �n�o�~�o� da 

epoca: nao e possivel fazer a �r�e�v�o�l�u�~�o� ou transforma<;:ao social sem a existencia de 

uma revolu<;:ao e �t�r�a�n�s�f�o�r�m�a�~�o� individual. 

No livro Sinal Fechado: a mlisica popular brasileira sob censura, 

Alberto Ribeiro da Silva propoe uma outra leitura para o 'tema da viagem' citando 

uma �o�b�s�e�r�v�a�~�o� de Eduardo Amorim Garcia, de que o chamado 'desbunde' teria 

sido utilizado pelos compositores no sentido de burlar a censura, usando letras "que 

se fizeram as margens de uma utopia nao localizada no tempo ou no espa<;:o atraves 

de 'viagens', 'portos', 'cais', 'partidas', 'trens', 'esta<;:5es', 'festas', 'brincadeiras', 

'camavais' ".4 

A �c�a�n�~�o�,� atraves de vcirios c6digos poeticos e musicais, transmite ao 

ouvinte mensagens passiveis de �m�a�n�i�p�u�l�a�~�o� politica, carregando conteudos 

ideol6gicos e se irnpondo aos ouvidos de acordo com a �i�n�t�e�n�~�o� do seu autor. Com 

�r�e�l�a�~�o� a letra, sao trabalhadas as alegorias, metiforas e sirnbolismos, conduzindo 

inten<;:5es. 

A mlisica, substancia subjetiva, envolve poder atuando 

subliminarmente, sem exprirnir conteudos diretamente e, "mesmo quando 

acompanhada de letra, no caso da �c�a�n�~�o�,� tern seu sentido cifrado em modos muito 

sutis e quase sempre inconscientes de �a�p�r�o�p�r�i�a�~�o� dos ritrnos, timbres, intensidades, 

das tramas mel6dicas e harmonicas dos sons. "5 

3 Hollanda, Heloisa B. de. Impressoes de viagem. Sao Paulo, Brasiliense, 1980. 
4 Silva, Alberto Ribeiro da. Sinal fechado: a musica popular brasileira sob censura. (1937-4511969-78) 
Rio de Janeiro, Obra Aberta, 1994. 
5Wisnik, Jose Miguel. "Algumas quest5es de milsica e politica no Brasil" in Bosi, Alfredo. ( org.) 
Cu/tura brasi/eira: temas e situac;oes. Sao Paulo, Atica, 1987. 

74 



A musica, ainda dentro da natureza abstrata do som, pode remeter o 

ouvinte a imagens, transportando-o para outros ambientes e atrnosferas. Essa 

visualidade, presente em muitas �c�a�n�~�o�e�s� do Clube da Esquina pode ser 

exemplificada e explicada atraves de depoimentos dos proprios integrantes do 

grupo. 

Marcio Borges relaciona o poder da musica do Clube da Esquina 

em transportar o ouvinte, a influencia do cinema : " ( ... ) a nossa musica evocava 

muita imagem ( ... ), e porque nos eramos a cultura da imagem, do cinema, somos a 

�g�e�r�a�~�o� do cinema. 0 cinema compreendia as artes phisticas, o teatro, a �d�a�n�~�,� a 

imagem em movimento, a musica, tudo tava dentro do cinema, que era a arte mais 

completa pra nos. Fomos uma �g�e�r�a�~�o� criada na magica da sala escura, do cinema, 

eu sou urna �g�e�r�a�~�o� pre-televisao. "6 

Para Lo Borges, a influencia da imagem em seu trabalho possuia 

outra origem: "( ... ) eu sempre gostei muito de janela, essa coisa de visual e nos anos 

70 eu tomava muita coisa de droga, ( ... ), eu sempre tive uma �l�i�g�a�~�o� visual com as 

coisas, independente das drogas, mas a droga exacerbava isso, e eu de olho fechado 

ficava vendo coisas e esse componente visual, o introspecto e o extemo que sempre 

foi estimulante. "7 

Fernando Brant tambem nos conta sua experiencia com a imagem 

para a �c�o�m�p�o�s�i�~�o� da �c�a�n�~�o� Paisagem na janela : "( ... ) eu estou la ouvindo a 

6 Marcio Borges, entrevista. Anexo 2. 
7 Lo Borges, entrevista. Anexo 2. 
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musica e voce tern que descobrir o mote,( ... ), ai quando descobre sai a letra, porque 

voce estci ouvindo e pergunta "o que e que essa musica quer me dizer", e essa eu 

descobri visualmente ( ... ). "8 

Wagner Tiso relaciona a musica a imagem e ao cinema : "Eu sempre 

compus atraves de imagens, tanto composi9io quanto orquestra9io. ( ... ) e por isso 

que a minha musica foi muito aceita pelos cineastas, fiz muita trilha sonora para 

cinema porque a minha musica, mais do que melodia e harmonia, ela tern imagem, 

eu compunha em cima de imagem ( ... )."9 

E finalmente Toninho Horta diz em seu depoimento, "( ... ) o meu 

neg6cio era sempre fechar os olhos e ficar tocando violao, viajando ( ... �)�.�'�>�~ �0� 

A complexidade das metciforas e a abordagem da multiplicidade de 

significados das metciforas contidas nas letras das �c�a�n�~�o�e�s�,� nao sao unicamente de 

carater politico, com o objetivo de burlar a censura - mas sao tambem 

representantes de urn estilo poetico e urn modo de identidade juvenil, o que 

caracterizaria as 'tribos' da contracultura. 

Legitimando o conceito de 'tribo' 11
, temos o hermetismo na can9io, 

que a toma produto de aceita9io restrita, preparada para poucos: "( ... ) o 

hermetismo do discurso musical passa a requerer publico-alvo cada vez mais 

especializado, fiel e atento. �C�o�m�e�~�v�a� a onda de se conferir urn certo status de 

8 Fernando Brant, entrevista. Anexo 2. 
9 Wagner Tiso, entrevista. Anexo 2. 
10 Toninho Horta, entrevista. Anexo 2. 
11 Tribo eo nome dado, em nossa civiliza9iio contemporfulea, a urn grupo aglutinado por afinidades e 
identifica9iies, se distingnindo da maioria, onde "materializa-se o estar junto". Para Maffesoli, "a 
constitui9iio em rede dos microgrupos contemporaneos e a expressiio mais acabada da criatividade das 
massas." Maffesoli, Michel. 0 tempo das tribos. ruo de Janeiro, Forense Universititria, 1987. 
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superioridade intelectual e arglicia a quem tivesse a explica<;ao mais convincente 

para o significado de algumas letras de canc;:6es, como agora as portas viio todas se 

kchar, da canc;:ao Clube da Esquina, de Milton, Lo e Marcio Borges." 12 

Considerando-se que a maioria das canc;:6es contidas na produ<;ao do 

Clube da Esquina sao parcerias, ou seja, ha urn compositor para as letras e outro 

para a musica, depreende-se que a caracteristica de parceria na composi<;ao, aliada 

a produ<;ao em grupo - o mesmo grupo que esteve envolvido gravando, tocando e 

compondo, permaneceu trabalhando junto por cerca de oito anos - e muito 

importante. 

"Trocas de sentimentos, discuss6es de botequim, crenc;:as populares, 

vis6es de mundo e outras tagarelices sem consistencia ( ... )" e como Maffesoli 

caracteriza o "quadro em que se exprime a paixao, que as crenc;:as comuns sao 

elaboradas ou simplesmente que se procura a companhia "daqueles que pensam e 

que sen tern como nos" .13 

Na can<;ao Clube da Esquina, de Milton Nascimento, Lo Borges e 

Marcio Borges, podemos encontrar urn exemplo disso com "( ... ) de novo na 

esquina os homens estiio, todos se acham mortais, dividem a noite, a lua, ate 

solidiio, neste clube a gente sozinha seve ( ... )". 

Assim, se faz pertinente a exposic;:ao do conceito de gerac;:ao segundo 

as definic;:6es de Mannheim, que toma o problema das gerac;:6es como fundamental 

na compreensao da estrutura de movimentos sociais e intelectuais: "0 que o fato de 

12 Silva, Alberto Ribeiro da. Sinal Fechado: a mlisica popular sob censura.(J937!45-1969-78). Rio de 
Janeiro, Obra Aberta, 1994. 

77 



pertencer a mesma classe e a mesma gera¢o ou grupo etario tern em comum e que 

ambos proporcionam aos individuos participantes uma situa¢o comum no 

processo hist6rico e social e, portanto, os restringe a uma gama especifica de 

experiencia, levando-os a urn certo modo caracteristico de pensamento e 

experiencia e a urn tipo caracteristico de a9ao historicamente relevante."14 

0 Clube da Esquina pode ser visto como urn fenomeno de gera9ao, 

ja que "para participar da mesma situa9ao de gera¢o, para que seja possivel o uso 

das vantagens e privilegios inerentes a uma situa¢o de gera¢o, e preciso nascer 

dentro de uma mesma regiao hist6rica e cultural. Porem, ha ainda mais, e preciso 

que haja urn nexo adicional que pode ser descrito como a participa¢o no destino 

comum dessa unidade hist6rica e socia1."15 

0 Clube da Esquina era formado por uma 'tribo', levando a uma 

identifica¢o juvenil com outras 'tribos' de consumidores da sua can¢o. Ou, como 

diria Maffezoli " ( ... ) a sensibilidade coletiva, origin ana da forma estetica acaba por 

constituir uma rela9ao etica. "16 e este senso etico esteve sempre presente entre os 

membros do Clube da Esquina. Maffezoli utiliza de Max Weber o termo 

"comunidade emocional", enquanto uma categoria, cujas grandes caracteristicas 

sao: o aspecto eremero, a "composi¢o cambiante", a inscri9ao local, "a ausencia 

13 Maffesoli, Michel. 0 tempo das tribes. Rio de Janeiro, Forense Universitaria, 1987, p.18-19. 
14 Mannheirn, Karl. 0 problema sociol6gico das geraqoes.coi. Grandes Cientistas Sociais. Sao Paulo, 
Atica, 1982. 
15 Maffesoli, Michel. 0 tempo das tribos. Rio de Janeiro, Forense Universitaria, 1987. 
16 !d. ibid p. 27 
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de uma �o�r�g�a�n�i�z�a�~�o�"� e a estrutura cotidiana, 17 todas presentes no Clube da 

Esquina. 

A metifora tomou-se, alem de um elemento de resistencia a ditadura 

militar no Brasil - mais urna "titica" dos artistas frente as "estrategias" do regime 

militar, ou do sistema, e tambem um modo de resistencia a ordem mundial 

estabelecida. Segundo o conceito de Certeau - atraves desta "tatica" eles 

"metaforizavam a ordem dominante: faziam-na funcionar em outro registro."18 

Taticamente, os dominados buscavam sair da ordem politica, institucional e 

universal. Para Certeau, num sentido particular, a titica pode estar presente nas 

figuras e nas metiforas analisadas pela ret6rica: "( ... ) econornia e condensa9oes 

verbais, duplos sentidos e contra-sensos, deslocamentos e alitera96es, empregos 

mUJ.tiplos do mesmo material."19 

Aos aspectos acirna citados, podem ser acrescidos a utopia como 

�n�e�g�a�~�o� da ordem burguesa, e o sonho, como �p�r�o�j�e�~�o� da utopia e �n�e�g�a�~�o� da 

realidade. Estes aspectos foram recorrentes em diversas das leituras realizadas e 

constantes nos depoimentos dos envolvidos no Clube da Esquina, ja que as 

pessoas que participaram do Clube privilegiaram a amizade e a fe na utopia . 

Com �r�e�l�a�~�o� a �a�p�r�e�s�e�n�t�a�~�o� grafica dos dois discos Clube da 

Esquina, e possivel estabelecer algumas considera96es sobre a utiliza9ao da imagem 

nos projetos. 0 disco Clube da Esquina, em 1972, veio inaugurar o conceito de 

�p�r�o�d�u�~�o� grafica elaborada como um projeto, na industria fonografica brasileira, 

17 ld. Ibid. p. 17. 
18 Certeau, Michel. A invent;iio do cotidiano. Petr6polis, Vozes, 1994, p. 95. 
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sistematizando-o. 0 compositor carioca Ronaldo Bastos, ao se unir ao fot6grafo 

pemambucano Cafi, criou urn nucleo de �c�r�i�a�~�o� chamado Nuvem Cigana, com a 

proposta de desenvolver projetos graficos para capas de discos. 0 nucleo Nuvem 

Cigana foi, dentro do ambiente da cultura altemativa/margina/0 existente no 

inicio dos anos 70 no Rio de Janeiro, uma especie de cooperativa de jovens poetas 

performaticos, mlisicos e desenhistas, que agitava o universo poetico-cultural da 

cidade, com a �d�u�r�a�~�a�o� de aproximadamente uma decada e alguns livros 

publicados. 

"A Nuvem Cigana era uma turma que tinha de tudo, era uma turma 

de happenings, festas e uma especie de resistencia posterior ao C1ube da Esquina, 

ligado a ditadura de uma maneira totalmente libertaria ... a Nuvem Cigana foi 

uma coisa totalmente anarquica e nao s6 de resistencia a ditadura, mas de 

resistencia a caretice, e se estruturou urn pouco como urn nucleo de �p�r�o�d�u�~�o� como 

ja se havia pensado para o Clube da Esquina, unindo vcirias areas, e 

principalmente existencial no sentido de viver livremente ... "21 

19 !d. ibid. p.l03. 
20 Marginal, altemativo, independente, underground, artesanal: siio palavras que expressam os variados 
momentos da experiencia cultural brasileira, que acontece a partir da virada dos anos 60. Cultura 
altemativa pode ser entendida como urn aspecto da altemancia que existe em qualquer outra cultura. E 
outra indica9iio de caminhos, com sugestiies de maneiras diferentes para se fuzer urn mesmo trabalho ou, 
ainda, a experimenta\'iio de novas linguagens que possam apontar rumos diversos para urna mesma 
pratica. A cultura altemativa tambem pode ser considerada como urn meio encontrado por poetas, 
artistas, mllsicos, jornalistas, para veicular suas produ<;Oes na sociedade usando meios niio convencionais 
para urn padriio prtl-definido de cultura ( ... ).No Brasil, os movimentos altemativos acontecem em meio a 
mudanyas politicas conduzidas de maneira traurnatica para o pais, principalmente a partir de dezembro 
de 1968. Moreira, Sonia Virginia. As altemativas da cultura (60/70), in: Mello, Maria Amelia.(org). 
Vinte anos de resistencia. Alternativas da cultura no regime militar. Rio de Janeiro, Espa"' e Tempo, 
1986. 
21 Ronaldo Bastos, entrevista. Anexo 2. 
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A partir do projeto do disco Clube da Esquina, Ronaldo Bastos e Cafi 

executaram o projeto de vanos discos de Milton Nascimento, incluindo-se ai o 

Clube da Esquina II, alem de projetos para Beto Guedes, L6 Borges e vanos outros 

componentes do Clube da Esquina. Inaugurava-se no Brasil o conceito de capa de 

disco como obra de arte e de discos tematicos, a exemplo do que se fazia na Europa 

ou Estados Unidos com os discos de grupos de rock. 

As fotografias presentes nos discos produzidos nos anos 70 contem a 

estetica daqueles anos, alinhadas com a ideologia, presentes tanto na aparencia dos 

corpos e nos trajes das pessoas como na paisagem das fotos, ou o ambiente em que 

a foto se insere. Como paisagem, temos uma definic;:ao de Simon Schama :"Antes 

de poder ser urn repouso para os sentidos, a paisagem e obra da mente. Compoe-se 

tanto de camadas de lembran9<ts quanto de estratos de rochas".22 A paisagem, ou o 

cenario das fotos dao o clima da epoca, onde aparecem objetos ou �c�o�n�s�t�r�u�~�o�e�s� 

velhas, rusticas, carregadas de despojamento. Os cenanos para as fotografias sao 

geralmente compostos por botequins, velhas mesas de bar numa reuniao de 

amigos, lugares simples e belas paisagens naturais, numa constante valorizac;:ao da 

tradic;:ao, aproveitando os elementos da arquitetura antiga e das estradas de ferro. A 

raiz germanica da palavra "landscape", que "significava tanto uma unidade de 

ocupac;:ao humana, quanto qualquer coisa que pudesse ser o aprazivel objeto de 

uma pintura"23 pode vir de encontro ao que Schama coloca : a paisagem pode ser 

22 Schama, Simon. Paisagem e Memoria. Sao Paulo, Companhia das Let:ras, 1996, p. 17. 
23 Id. ibid, p. 20. 
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"um texto em que as gerao;:oes escrevem suas obsessoes recorrentes"24
• Assim, 

voltamos a ideia de clima cultural de uma epoca, em que uma gerao;:iio vem repetir 

procedimentos ate legitim.a-los, formando a tribo. 

Nota-sea grande utilizao;:iio das fotografias em preto e branco ou em 

tons monocromaticos, como o sepia, exatamente ao contrario do que ocorre nos 

anos 90, na era da fotografia publicitaria em cores e com efeitos digitais, 

predominando as formas perfeitas, a sofisticao;:iio, o excesso, a expressao comercial 

e a profusao de cores. No aspecro fisico, a �a�p�a�r�~�n�c�i�a� das pessoas vestindo as roupas 

dos anos 70, os cabelos compridos desalinhados, a barba por fazer, oar despojado 

portando 6culos, contribui para a construo;:iio do estere6tipo do individuo 

intelectual, geralmente associado a ala da esquerda na politica. Em muitas das fotos 

as pessoas aparecem tendo como cenarios bares - o bar e o espao;:o de 

confraternizao;:iio, e um espao;:o aberto e democratico, onde pode-se entrar, onde nao 

e vedada a entrada de ninguem, seja nos anos 70 ou ainda hoje. A bebida preferida 

e a cerveja. Esses sao os signos de uma ideologia : o grupo, os amigos num bar, 

que e o cenario para a musica, um esquema nao comercial, reforo;:ando a estetica 

dos anos 70, reforo;:ando a ideia de amizade. 

A preseno;:a macio;:a de fotografias em muitos dos discos analisados, a 

enorme quantidade de fotos nos encartes dos discos Oube da Esquina e Clube da 

Esquina II �v�~�m� revelar um outro dado - a recepo;:iio da fotografia exige muito mais 

do seu receptor, o leitor da imagem, do que o video-clipe, decorrente da velocidade 

do meio. A leitura de uma imagem fotografica requer do leitor um tempo interne 

24 Id. ibid, p. 23. 
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maior, a contempla<;:ao que permite o deleite, o saborear as imagens, o perder-se em 

�l�e�m�b�r�a�n�~�s�.� A recep<;:ao de uma fotografia e muito mais ativa que a imagem 

rapida do clipe. No clipe temos urn receptor que e passive, da velocidade imposta 

pela edi<;:a.o e cortes, onde os pianos, com a dura<;:ao de segundos nao permitem 

ao receptor digerir o conteudo dessa imagem. 

Assim como o radio, que permitia o voo da imagina<;:ao, em oposi<;:ao a 

televisao-onde tudo e desvendado, onde a curiosidade e decifrada-analogamente, 

a fotografia se comporta da mesma maneira em rela<;:ao ao video-clipe. No comec;:o 

dos anos 70 havia urn ambiente preparado para a recep<;:ao da imagem, as canc;:oes 

evocavam imagens, conduziam a uma visualidade, ja estavam disponiveis a 

tecnologia e os recursos do video e da televisao, mas ainda nao estava disseminada 

a utiliza<;:ao do video-clipe na televisao, uma estraregia comercial de divulga<;:ao de 

musica. 

0 cuidado e o interesse na produ<;:ao das fotografias para as capas de 

discos dos anos 70 foram substituidas nos anos 80 pela produ<;:ao dos video-clipes e 

suas imagens freneticas de TV, acompanhando o crescimento da industria 

fonografica e o desenvolvimento das tecnologias visuais. Toninho Horta, a respeito 

dessa �m�u�d�a�n�~� cementa : "naquela epoca nao existia esse neg6cio de rnidia, esse 

marketing musical, essa informa<;:ao desenfreada que tern hoje ( ... ) Nao tinha essa 

invasao da musica descartavel que as multinacionais impoem hoje ao mercado ( ... ) 

entao foi mudando urn pouco quando o visual passou a ser importante para a 
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televisao, com o clipe, a musica descartlivel de vendagem imediata que come9ou a 

set explorada pelas gravadoras ( ... )" 25 

v alter Krausche associa 0 video-clipe a musica e a ideia de colagem: 

"0 gesto e a fala sempre andaramjuntos na origem da can9iio popular, petcorreram 

as suas entranhas e suscitam novas falas e novos gestos. 0 clip evidencia 

exatamente os impulsos coreograticos e teatrais que estruturam a linguagem 

daquela can9ao. Trata-se de uma colagem ( ... ) a dimensao do espa9o, a dinamica 

das cores, os movimentos nervosos do clip ja estao presentes em todo o fluxo da 

sonoridade. Eis a musica imediatamente para a imagem. "26 

25 Toninho Horta, entrevista. Anexo 2. 
26 Krausche, Valter. Na pista da ca11fao: primeiros passos de uma dan9a maior. In: Trilhas-Revista do 
Instituto de Artes, Unicamp, ano l, no. l, s/d. 
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CAPITULO 5 

ANALISE DAS CANC6ES 

Disco Clube da Esquina - 1972 

Nada sera como antes 

Saidas e Bandeiras no. I e no. 2 

Trem de doido 

Para o inicio de uma ancili.se de �c�a�n�~�5�e�s� vamos encontrar o primeiro 

conceito que norteia esta atividade, concebido por Edgar Morin na 

"mutidimensionalidade da can98-o"1 Para ele, "em principio, a can9ilo tem uma 

dupla substancia: musical e verbal. Pode-se perguntar se o mais importante da 

�c�a�n�~�a�o�,� de seu sucesso, nao reside, antes de tudo, na parte musical. 0 caso e que 

sempre a �c�a�n�~�a�o� se apresenta como totalidade musica-letra."2 Com �r�e�l�a�~�a�o� a 

musica, para Morin, "ela comporta o tema mel6dico, o ritrno, o arranjo musical, 

acompanhamento e orquestra98-o."3 

1 Morin, Edgar. Nao se conhece a canvao. In: Linguagem da cu/tura de massas: te/evisiio e CG11fiiO. 
Petr6polis, Vozes, 1973. 
2 !d. ibid 
3 !d. ibid 
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Charles Perrone, na mesma linha, coloca: "Seja qual for o enfoque -

artistico musical, antropol6gico ou litenirio - sera necessaria que se leve em conta 

as caracteristicas musicais de uma �c�a�n�~�o� juntamente com os significados verbais 

ou func;:oes culturais para que se possa verificar a �a�~�o� complementar que ha entre a 

musica e o texto."4, ou seja, uma letra de canc;:ao nao deve ser reduzida a leitura de 

urn texto impresso, porque das impressoes causadas dependem as intenc;:oes 

colocadas pela musica. "A leitura da letra de uma �c�a�n�~�o� pode provocar impressoes 

diferentes das que provoca a sua �a�u�d�i�~�o�,� mas tal leitura e vilida se claramente 

definida como uma leitura."5 

Ainda para Perrone, "muitas vezes, pode-se afirmar que urn 

compositor ou letrista revela �i�n�t�e�n�~�o� de escritor quando registra suas letras na 

capa ou no encarte de urn LP."6 Assim como, para Luiz Tatit, a �c�a�n�~�o� popular 

tern sua origem na fala, "os compositores transformam-se naturalmente em 

cantores. Afinal, a voz que fala e a voz que canta.'0 

E nesse sentido que vamos empreender algumas considerac;:oes sobre 

as canc;:oes que se segnem, analisando-as sob seus aspectos musicais e verbais, 

observando as influencias do fenomeno de �g�e�r�a�~�o� ai implicados. 

Os compositores que nos anos 70 tinham seus nomes consagrados na 

musica popular brasileira, entre eles Milton Nascimento, vieram de uma carreira 

iniciada nos anos 60, tendo passado pelo trauma politico de 1968, em intensidades 

variaveis. Em sua mU.Sica este trauma torna-se presente em comentarios, dos 

4 Perrone, Charles, Letras e /etras da MPB. Rio de Janeiro, Elo Editora e Distribuidora, 1988. 
'!d. ibid 
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quais pode ser extraida uma capacidade de resistencia, ou mais do que isso, um 

resgate. 

Algumas observac;:oes de Perrone vern delinear determinadas 

particularidades da obra musical do Clube da Esquina : "Os contomos verbais do 

mundo musical de Milton sao formatados por um paradigma de viagem em que 

modos de transporte aparecem caracteristicamente na relac;:iio com um contexto 

regional. Os motivos de viagem como a estrada e o trem expressam tanto um senso 

de aventura pessoal como uma procura de satisfac;:iio coletiva, onde o trem 

representa a imagem de companheiro aquela da estrada. Minas Gerais possui 

referencias implicitas a geografia, distancia do mar, explorac;:iio e estradas. "8 

Nada sera como antes 

(Milton Nascimento-Ronalda Bastos) 

Eu ja estou com o pe nessa estrada 
Qualquer dia a gente se ve 
Sei que nada sera como antes, amanhii 
Que noticias me diio dos amigos? 
Que noticias me diio de voce? 
Alvoroc;:o em meu corac;:iio 
Amanhii ou depois de amanhii 
Resistindo na boca da noite 
Um gosto de sol 

Num domingo qualquer, qualquer hora 
Ventania em qualquer direc;:iio 
Sei que nada sera como antes, amanha 

6 !d. ibid 
7 Tatit, Luiz. 0 Cancionista. Sao Paulo, Edusp, 1996. 
8 Perrone, Charles. Masters of contemporary Brazilian song. Austin, Eua, University of Texas Press, 
1989. 
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Que noticias me dao dos amigos? 
Que noticias me dao de voce? 
Sei que nada sera como esti 
Amanha ou depois de amanha 
Resist:indo na boca da noite 
Urn gosto de sol 

Esta can<;ao, antes de possuir urn sentido politico, contem "uma 

reflexao sobre a �c�a�n�~�a�o� eo amanha na can<;ao"9, segundo o autor Ronaldo Bastos-

uma reflexao sobre a forma da can<;ao que tern implicito urn carater politico, pois 

refere-se a discussao daquele momento sobre "o amanha que vira, o dia que vai 

chegar", contendo tambem urn forte sentido de �t�r�a�n�s�f�o�r�m�a�~�a�o� e pressa por 

�m�u�d�a�n�~�e�m� 

sei que nada sera como est;i 
amanhii ou depois de amanha 

Ao mesmo tempo, afirma em tom otimista, referindo-se ao dia que 

vira, aludindo tambem ao final do regime militar, 

sei que nada sera como antes 
amanhii 

"Numa demonstra<;ao de sintonia com seu tempo, Elis Regina 

�l�a�n�~�o�u� Nada sera como antes e Casa no Campo (Ze Rodrix e Tavito), juntas num 

mesmo compacto, representando estas �c�o�m�p�o�s�i�~�5�e�s�,� cada uma a seu modo, os 

anseios da juventude brasileira na ocasiao. Gravada numa levada �d�a�n�~�t�e� e com 

um interludio de cordas, Nada sera como antes e uma can<;ao politica, tendo a ideia 
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da letra surgido, curiosamente, quando o autor Ronaldo Bastos lia urn artigo sobre 

a questao do amanhii na musica brasileira. Entao, transferindo o enfoque da area 

musical para a politica, ele expos em versos metaf6ricos o drama dos que se 

preocupavam com o destino irnprevisivel dos exilados pela ditadura, entre os quais 

estava seu proprio irmao. Ronaldo, Milton Nascimento e muitos outros viviam 

gregariamente no pais, compenetrados na ut6pica missao de salvar o mundo por 

meio das obras de arte que criavam, constituindo-se Nada sera como antes um 

verdadeiro libelo de oposic;:ao ao regime vigente. "10 

Em 

Euja estou como pe nessa estrada 

temos o elemento 'estrada' como urn dos motivos recorrentes de viagem, ao lado do 

elemento 'trem', que remete a projec;:ao de Minas Gerais em relac;:ao ao mundo. 

Como urn desdobramento desta can9ao, Fe cega, faca amolada de 

Milton e Ronaldo Bastos, nao se refere mais ao futuro no 'dia que vira', mas ao 

tempo em que estii, "num engajamento com o presente, tendo como instrumento e 

arma a faca so lamina do brilho de luz( ... )"u. Com relac;:ao ao texto: agora niio 

pergunto mais pra onde vai a estrada/ agora niio espero mais aquela madrugada/ 

vai ter/ vai ter/ vai ter de ser/ faca amolada/ o brilho cego de paixiio e te/faca 

9 Rona1do Bastos, entrevista. Vide Anexo 2 
10 Severiano, Jairo e Mello, Zuza Hornem de. A can9iio no tempo:85 anos de mllsicas brasileiras. Vol. II. 
Sao Paulo, Ed. 34, 1998. 
11 Wisnik, Jose Miguel. "0 rninuto eo rni1enio ou por fuvor, professor, urna decada de cada vez", in:. 
Bahiana, Ana Maria, Wisnik, Jose M. , Autran, Margarida. A nos 70-mllsica popular. Rio de Janeiro, 
Ed. Europa, 1979. 
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amolada. E uma �c�a�n�~�o� que possui urn tom mais agressivo que a anterior, 

carregando imagens fortes, tendo o adjetivo amolada, o duple sentido de afiada e 

contrariada. 

No final da �c�a�n�~�o�,� a resistencia se faz evidente em 

Resistindo na boca da noite um gosto de sol 

Desta frase, Renaldo Bastes utilizou a expressao gosto de sol para 

compor outra �c�a�n�~�o� chamada Gosto de Sol, presente no mesmo disco, que possui 

urn conteudo de caroiter principalmente existencial. 

Em ritrno 4/4, a forte marcac;:ao do baixo na cabec;:a dos tempos causa 

no ouvinte da �c�a�n�~�o� a impressao de movimento, a impressao d.o andar, que 

funciona muito bern com a mensagem da letra. Neste caso, o baixo forte, com 

volume alto nao tern a �f�u�n�~�o� linica de conduzir a bateria, ele e melodicamente 

presente, possuindo uma melodia propria. 0 piano e a guitarra tambem contribuem 

com esta �s�e�n�s�a�~�o� ao marcar o tempo forte. Ap6s o interludio do piano solo ha 

uma �v�a�r�i�a�~�o� no ritrno, onde �t�r�~�s� compasses sao 4/4 e urn 3/4. Essa �v�a�r�i�a�~�o� 

provocada pela quebra do ritrno modifica o andamento, dinamizando-o. 

Cantada em duas vozes em unissono sem falsete, temos ao fundo a 

presenc;:a de uma terceira voz, com uma parte da musica dedicada a vocalizac;:ao. 

0 piano aclistico, assim como o coro e o baixo em alto volume 

fazem lembrar a mesma �u�t�i�l�i�z�a�~�o� no rock progressivo �i�n�g�l�~�s�.� 

A musica e dividida em duas partes exatamente iguais, que sao as 

estrofes, sendo cada estrofe dividida em outras duas partes. As �t�r�~�s� primeiras frases 
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de cada estrofe possuem melodia descendente (A). "Eu ja estou com o pe nessa 

estrada/ qualquer dia a gente se vel sei que nada sera como antes, amanhii". 

A partir da quarta frase de cada estrofe (B) a melodia culmina num 

movimento ascendente. Observamos a �p�r�e�s�e�n�~� de notas repetidas como na frase 

"num domingo qualquer, qualquer hora", que e formada por somente duas notas. 

Essa caracteristica causada pela repetic;:iio nos da a impressiio de persistencia. 

Com relac;:iio a Nada sera como antes, ha uma observac;:iio que vern 

demonstrar a forte influencia da musica do grupo ingles The Beatles no disco Gube 

da Esquina. A �p�r�e�s�e�n�~� de guitarras com distorc;:iio em duas vozes, arranjos para 

cordas, utilizac;:iio de 6rgiio tipo mini-moog, �v�o�c�a�l�i�z�a�~�o�e�s� no estilo progressive, 

baixo e ritmo bern marcados na canc;:iio Nada sera como antes vern lembrar a 

canc;:iio A little help !Iom my fiiends do disco Sgt. Peppers Lonely Hearts Gub 

Band, dos Beatles, de 1967. Ambas possuem acordes parecidos nas harmonias, o 

que provoca no ouvinte a sensac;:iio de �s�e�m�e�l�h�a�n�~�,� alem da utilizac;:iio dos mesmos 

instrumentos com timbres pr6ximos. Em A litlle help !Iom my fiiends a guitarra e o 

instrumento usado para marcar a �c�a�b�e�~� dos tempos e a repetic;:iio do ritmo e dada 

pelo piano no andamento 4/4. 

Voz: Milton Nascimento e Beto Guedes 
Violiio: Milton Nascimento 
Guitarra: Beto e Tavito 
Baixo: Toninho 
Piano: Wagner Tiso 
Bateria: Robertinho Silva 
Vocal: L6 Borges 
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Saidas e Bandeiras no. 1 

(Milton Nascimento-Fernando Brant) 

0 que voces diriam dessa coisa 
que nao da mais pe? 
o que voces fariam pra sair dessa mare? 
o que era sonho vira terra 
quem vai ser o prirneiro a me responder? 

Sair dessa cidade ter a vida onde ela e 
Subir novas montanhas, diamantes procurar 
no fun da estrada e da poeira 
urn rio com seus frutos me alirnentar 

Safdas e bandeiras no. 2 

(Milton Nascimento-Fernando Brant) 

o que voces diriam dessa coisa 
que nao da mais pe? 
0 que voces fariam pra sair dessa mare? 
o que era pedra vira corpo 
quem vai ser o segundo a me responder? 

Andar por avenidas enfrentando 
o que nao da mais pe 
juntar todas as �f�o�r�~�s� pra veneer essa mare 
o que era pedra vira homem 
e 0 homem e mais solido que a mare 

Safdas e Bandeiras e outra can¢o do disco Clube da Esquina, que ao 

lado de Nada sera como antes, Cais e Trem Azul tambem possui motivos de 

viagem. 0 titulo Saidas e Bandeiras e alguns versos desta �c�a�n�~�a�o� como subir novas 

92 



montanhas diamantes procurar, fazem alusao as expedi<;:oes que exploraram as 

terras do interior de Minas Gerais, e que remetem a heran<;:a hist6rica do estado. 

Essa referenda hist6rica e integrada ao texto que descreve numa proje<;:ao mais 

ampla, uma situa<;:ao contemporanea insustentivel que merece ser desafiada. 

A mesma can<;:ao possui tres versoes : as duas apresentadas aqui e uma 

terceira, que fez parte do disco de Wayne Shorter, dividido com Milton 

Nascimento. As duas can<;:6es tern estrutura semelhante, com varia<;:6es entre suas 

letras. A estrutura mel6dica se repete enquanto ha apenas varia<;:oes poeticas. 0 

procedirnento de repeti<;:ao de uma mesma estrutura mel6dica comportando 

conteudos diferentes, e semelhante ao que ocorre com a can<;:ao Tres Apitos de 

Noel Rosa, e apresenta-se novamente na can<;:ao Nac!E sera como antes e 0 que foi 

feito devera/0 que foi feito de Vera. 

Por outro lado, a can<;:ao foi composta numa epoca de ditadura, onde 

o sentimento de valoriza<;:ao da patria era estimulado pelos governantes, sendo o 

uso da bandeira nacional obrigat6ria em todos os lugares. A palavra "bandeira", 

diferentemente dos dias atuais, era muito usada e possuia urn sentido muito forte. 

Seu significado, para a gera<;:ao do final dos anos 60 e inicio dos 70, correspondia ao 

fato de se possuir ou nao uma ideologia. Cada grupo portava uma bandeira, fosse 

de cunho politico, comportamental ou cultural. 

A letra de Fernando Brant coloca uma pergunta com rela<;:ao a 

situa<;:ao politica do pais em meio a ditadura 
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0 que voces diriam dessa coisa 
Que nao da mais pe? 
0 que voces fariam pra sair 
Dessamare? 

E indica alguns caminhos como na primeira versao, onde a 

possibilidade de fuga da �s�i�t�u�a�~�o� e proposta, para urn reencontro com a natureza e 

com as riquezas de Minas Gerais, 

Sair dessa cidade 
Ter a vida onde ela e 
Subir novas montanhas 
Diamantes procurar 

Ou, na segunda versao, onde o enfrentamento e sugerido, num 

sentido de !uta e resisti!ncia 

Andar por avenidas entrentando 
0 que nao da mais pe 
Juntar todas as forf:as pra veneer 
Essamare 

0 titulo Safdas e Bandeiras, nesse contexto, e o contnirio do caminho 

dos bandeirantes nas Entradas e Bandeiras. Ambas as �c�a�n�~�o�e�s� propoem saidas de 

uma �s�i�t�u�a�~�o�.� 

Os elementos presentes como 'pedra' e 'estrada' sao irnagens comuns 

nos textos de Brant. 

Compostas em ritrno 5/4, causam urn estranhamento sutil ao qual 

nao estamos acostumados culturalmente. Nossos ouvidos estao habituados ao ritrno 

4/4 eo uso da divisao 5/4 e incomum na musica brasileira. Ha uma subdivisao 

ritmica na percussao causando a �s�e�n�s�a�~�o� de movimento continuo em �o�p�o�s�i�~�a�o� ao 

compasso 5/4, mas interagindo com ele. 0 ritrno aqui tern papel mais importante 

que a melodia ou mesmo a harmonia. 
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Temos a mistura de instrumentos acilsticos com eh!tricos, com o 

baixo em volume alto marcando o andamento, fazendo a �c�o�n�d�u�~�o� ritmica e a 

presenc;:a da guitarra distorcida com uma func;:ao mais timbristica, que mel6dica ou 

harmonica. 0 timbre vocal se utiliza do falsete numa melodia de notas curtas com 

duas vozes em unissono. A harmonia e baseada em urn s6 acorde. 

voz: Milton Nascimento e Beto Guedes 
violao : Milton Nascimento 
baixo: Beto Guedes 
Guitarra: Nelson Angelo 
Bateria: Rubinho 
Percussao: L6 Borges e Toninho Horta 

Trem de doido 

(L6 Borges-Marcio Borges) 

Noite azul, pedra e chao 
amigos num hotel 
muito alem do ceu 
nada a temer, nada a conquistar 
depois que este trem comec;:a a andar, andar 
deixando pelo chao os ratos mortos na prac;:a 
domercado 

Quero estar onde estao 
os sonhos desse hotel 
muito alem do ceu 
nada a temer, nada a combinar 
na hora de achar o meu lugar no trem 
e nao sentir pavor dos ratos soltos na prac;:a 
minha casa 
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Nao precisa ir muito alem dessa estrada 
os ratos nao sabem morrer na cal9<1da 
e hora de voce achar 0 trem 
e nao sentir pavor dos ratos soltos na casa 
sua casa 

A can9ao Trem de doido foi produzida em torno de uma situa9ao 

especifica, segundo o autor da letra, Marcio Borges12
• Esta can9ao possui urn forte 

sentido poetico, envolvido por uma atmosfera lisergica, que pode tambem ser 

percebida em seu aspecto instrumental. 

Os versos nao possuem uma coerencia e foram compostos num 

momento de estirnulo por drogas alucin6genas, momento representado pela 

palavra "doido" do titulo. Contudo, seu conteudo nao deixa de ser, de certa 

maneira urn reflexo da repressao sentida pelos musicos no inicio dos anos 70, 

segundo relatado por eles - a �u�t�i�l�i�z�a�~�o� de drogas com efeitos alucin6genos 

tambem para a fuga de uma situa9ao. 

A questao politica pode ser interpretada atraves da metafora "ratos 

mortos". Na palavra "ratos" pode haver uma referenda aos militares. Em "e hora 

de voce achar o trem e nao sentir pavor dos ratos soltos na casa", poderiamos 

associar a ideia de que quando tudo terminasse - a situa9ao do governo sob o 

regime militar- nao se sentiria mais medo. 

0 elemento "trem" do titulo e urn motivo de viagem, que ai pode 

significar tanto a viagem, no sentido de deslocamento geognifico, como a metlifora 

12 Borges, Marcio. Os sonhos niio envelhecem-historias do Cluhe da Esquina. Sao Paulo, Gerayao 
Editorial, 1996. 
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para a viagem com drogas. Ha ainda uma outra �s�i�g�n�i�f�i�c�a�~�o� para a palavra "trem", 

dentro da cultura de Minas Gerais: usa-se a palavra para designar uma "coisa", 

assim, Trem de Doido, poderia tambem ser interpretada como uma expressao, 

referente a "coisa de doido". 

A introdu9ao desta can9ao, com guitarras distorcidas e baixo 

marcado e bastante pesada e dramatica em �r�e�l�a�~�o� a sua continuidade. 0 uso das 

guitarras com distor9ao e caracteristico dos anos 70 e neste caso particular, e 

possivel lembrar a mesrna �u�t�i�l�i�z�a�~�o� na �i�n�t�r�o�d�u�~�o� da �c�a�n�~�o� Alegria, Alegria de 

Caetano Veloso e em algumas can9oes dos Mutantes. 

Antagonicamente a �i�n�t�r�o�d�u�~�o�,� o timbre vocal e suave, com o uso do 

reverbe, urn recurso mecanico para voz, que soa dist:ancia. Temos a presen9a de 

segunda voz em falsete. A melodia e melanc6lica em sua �i�n�t�e�r�p�r�e�t�a�~�o�,� onde 

predominam os acordes menores acompanhando a melodia e o baixo descendente 

na harmonia. 0 ritrno e dado pela divisao 4/4. 

voz: L6 Borges 
Guitarra base: L6 Borges 
guitarra solo : Beto Guedes 
baixo: Toninho Horta 
bateria: Rubinho 
6rgao : Wagner Tiso 
coro: L6, Beto e Milton Nascimento 
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Disco Clube da Esquina II- 1978 

A sede do peixe 

0 que foi feito devera/0 que foi feito de Vera 

Credo 

A sede do peixe 

(Para o que nao tern �s�o�l�u�~�a�o�)� 

(Milton Nascimento-Marcio Borges) 

Para o que o suor nao me deu 
0 fogo do amor ensinou 
Ser o barro embaixo do sol 
Ser chuva lavrando sertao 
Qual Aleijadinho de Sahara 
E a semente das bananas 

Para o que nao tern �s�o�l�u�~�o� 

A sede do peixe ensinou 
Nao me vale a agua do mar 
Nero vinho, nero gloria, navio 
Nero o sal da lingua que beija o frio 
Nero ao menos toda raiva 

Para o que nao tern mais razao 
A calma do louco ensinou 
A dizernada 
Para o que nao tern mais nada 
A calma do louco ensinou 
A dizer razao 

A sede do peixe composta por Marcio Borges, faz parte do disco 

Clube da Esquina II, de 1978. Segundo Charles Perrone, "Urn numero significativo 
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de textos de musica na MPB dos anos 60 e 70 tern aparencia notadamente 

simbolista. Talvez o melhor exemplo dessa modalidade de letras seja A Sede do 

Peixe (para o que nao tem solu9ao) de Marcio Borges. Urn primeiro esbo<;:o da 

can<;:ao foi feito em 1964, a versao definitiva apareceu no album Clube da Esquina 

II. Os tons penetrantes e serios e o texto de versos livres sao refor<;:ados na 

interpreta<;:ao e arranjo relativamente simples ( ... ) 0 poema e uma exposi<;:ao 

abstrata dos processes de auto descobrimento numa dialetica de falta e 

compensa<;:ao, numa linguagern de paradoxo."13 Assim, temos os paradoxes em 

chuva Javando o sertiio 
Aleijadinho de Sabara 
semente das bananas 
sede do peixe. 

sabendo que no sertao nao hli chuva, em Sabara nao hli obras de 

Aleijadinho, que banana nao tern semente e peixe nao tern sede. 

0 texto da can<;:ao carrega em seu conteudo, ainda urn sentido 

politico de descontentamento com a situa<;:ao da epoca ja no subtitulo da can<;:ao, 

"Para o que nao tern solu<;:ao". 0 Brasil acenava com o inicio de uma fase 

transit6ria politicamente e a can<;:ao possui urn carater de critica explicita nos versos 

Para o que nao tem mais razao 
A calma do Iouco ensinou 
Adizernada 
Para o que nao tem mais nada 
A calma do Iouco ensinou 
A dizer razao 

13 Perrone, Charles. Masters of contemporary Brazilian songs. Austin, Estados Unidos, University of 
Texas Press, 1989. 
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em que a suposta "razao" dos representantes do poder e questionada 

em �r�e�l�a�~�o� a "loucura" daqueles que se sentem vitimas da repressao. 

Marcio Borges, dentre os tres compositores de letra - Fernando Brant 

e Ronaldo Bastos - e o rnais comprometido com as questoes politicas e com 

ideologias desde o inicio de seu trabalho com letras de can<;:ao. Nota-se em sua 

poesia urn combate constante como regime militar, que em A Sede do Peixe tern o 

apice na palavra "raiva" do verso 

Nem o sal da lingua que beija o fiio 
Nem ao menos toda raiva 

Marcio Borges nos esclarece dizendo, a respeito das metaforas: "N6s 

conVIvemos o tempo todo com a censura, a gente tinha uma �i�n�t�e�r�a�~�o� muito 

grande com a nossa epoca porque a nossa linguagem era a linguagem permitida 

pela nossa epoca, e a �s�i�t�u�a�~�o� criou urn tipo de linguagem na epoca que era a 

metafora, era a forma de voce falar de uma coisa fingindo que tava falando de 

outra. Hoje vale o exagero da linguagem, a hiperbole. " 14 

Nos aspectos musicais, o timbre vocal de Milton Nascimento e forte e 

seguro, tal qual o conteudo poetico da can<;:ao, que pode ser sentido com urn tom de 

protesto. A melodia e composta de notas longas e fumes. Temos na �i�n�s�t�r�u�m�e�n�t�a�~�o� 

urn violao forte com urna levada latino-americana, a bateria presente, com o piano 

e a percussao numa �c�o�m�b�i�n�a�~�o� interessante. A percussao apresenta o som de 

bumbos e timpanos que trazem a lembran<;:a da musica andina, conferindo uma 

certa agressividade. 0 timpano marca os tempos do ritrno 4/4 juntamente com o 

14 Marcio Borges, entrevista. Anexo 2. 
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baixo. Em B o baixo faz urn desenho mel6dico proprio muito bonito. Ha urn 

improviso do piano sobre a harmonia da segunda parte da canc;:ao e a sensac;:ao de 

flutuac;:ao devida a marcac;:ao dos contratempos pela bateria. 

violao e voz: Milton Nascimento 
guitarra: Toninho Horta 
piano: Wagner Tiso 
baixo: Novelli 
percussao: Ze Eduardo e Nene 
bateria: Ze Eduardo 

0 que foi feito devera 

(Milton Nascimento-Fernando Brant) 

0 que foi feito amigo 
de tudo que a gente sonhou 
o que foi feito da vida 
o que foi feito do amor 
quisera encontrar 
aquele verso menino 
que escrevi ha tantos anos atras 

falo assim sem saudade 
falo assim por saber 
se muito vale o ja feito 
mais vale o que sera 
e o que foi feito 
e preciso conhecer 
para melhor prosseguir 

falo assim sem tristeza 
falo por acreditar 
que e cobrando 0 que fomos 
que n6s iremos crescer 
outros outubros virao 
outras manhas plenas de sol e de luz 
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0 que foi feito de Vera 

(Milton Nascimento-Marcio Borges) 

Alertem todos alarmas 
Que o homem que eu era voltou 
A tribo toda reunida 
Ra9ao dividida ao sol 
De nossa Vera Cruz 
Quando o descanso era luta pelo pao 
E aventura sem par 

Quando o cansa90 era rio 
E rio qualquer dava pe 
E a �c�a�b�e�~� rodava 
Num gira-girar de amor 
E ate mesmo a fe 
Nao era cega nem nada 
Era s6 nuvem no ceu e raiz 

Hoje essa vida s6 cabe 
N a palma da minha paixao 
De Vera nunca se acabe 
Abelha fazendo o seu mel 
No canto que criei 
N em va dormir como pedra 
E esquecer o que foi feito de nos 

Aqui temos o mesmo procedimento usado na can¢o Safdas e 

Bandeiras do primeiro disco Clube da Esquina, com duas can96es de estrutura 

semelhante e conteudos diferentes. Milton Nascimento compos a mlisica e 
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apresentou-a aos dois amigos, Fernando Brant e Marcio Borges, separadamente, 

para que fizessem a letra. Os dois compositores nao sabiam do trabalho do outro e 

tivemos o resultado exposto acima. 

A can9iio de Fernando Brant, escrita em primeira pessoa, e um 

resgate e uma reflexao sobre as experiencias em comum vividas pelos dois amigos, 

Fernando e Milton Nascimento. Trata-se de uma rememora9iio de lic;:6es 

aprendidas com a vida, falando dos sonhos, 

o que foi feito amigo 
de tudo que a gente sonhou ... 

de hist6ria pessoal e conhecimento adquirido com as experiencias 

... e o que foi feito 
e preciso conhecer 
para melhor prosseguir ... 

e uma revisao do passado atraves do crescimento individual 

... que e cobrando 0 que fomos 
que nos iremos crescer ... 

Em 0 que foi feito de Vera, Marcio Borges lanc;:a um olhar sobre o 

passado ao rever sua obra como compositor ao mesmo tempo em que faz uma 

alusao ao pais. 0 nome Vera, contido no titulo da canc;:ao tern uma dupla 

conotac;:ao ao significar um nome proprio feminino e o nome dado inicialmente ao 

Brasil, chamado entiio llha de Vera Cruz. Mas esta canc;:ao tambem possui 

referencia em uma outra de sua autoria chamada Vera Cruz, composta anos antes. 

A can9iio Vera Cruz, em tom melanc6lico, representava a busca da 

mulher ideal que ao mesmo tempo se confundia com a idealizac;:ao de um pais. 
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quisera encontrar a m09a que se foi 
no mar de Vera Cruz 
e o pranto que ficou 
do norte que perdi 
das coisas de um olhar 

0 que foi .teito de Vera, com seu elemento hist6rico pode simbolizar a 

inocencia pre-nacional primordial e a memoria de uma juventude feliz com 

a tribo toda reunida ... 

Temos aqui a palavra "tribo" utilizada para representar o encontro 

dos arnigos, a identifica¢o com urn grupo de jovens unidos pelos mesmos 

interesses. 

A liberdade, o descompromisso, o senso de aventura pode ser notado 

atraves dos versos 

... e aventura sem par ... 
quando o cansa9o era rio 
e rio qualquer dava pe 
e a cabef:II rodava 
num gira-girar de am or 
e ate mesmo a !e 
niio era cega nem nada 
era so nuvem no ceu e raiz 

seguida de uma constata¢o : 

hoje essa vida so cabe 
na palma da minha paixiio 

A marcante interpreta¢o de Elis Regina imprimiu a esta �c�a�n�~�a�o� 

uma forte emo¢o logo nos primeiros versos de 0 que foi feito devera: 

o que foi feito amigo 
de tudo o que a gente sonhou 
o que foi .teito da vida 
o que foi kito do amor 

104 



Temos a impressao de que Ells esta se dirigindo ao amigo Milton 

Nascimento. Segundo Milton, quando compunha, era quase sempre pensando na 

canc;iio com a interpretac;iio de Elis Regina. 

A forte voz de Elis faz a ligac;:ao entre as duas canc;:5es e predomina 

em 0 que foi teito devera, seguindo na segunda canc;iio 0 que foi teito de Vera, 

fazendo o vocalise e apoiando a voz de Milton Nascimento. No final da segunda 

canc;iio, Milton utiliza o falsete num improviso. Sob o ponto de vista vocal, ha a 

valorizac;iio do coro, indicando a forc;:a do canto em grupo. 

As duas canc;:5es sao ligadas pela mesma melodia e estrutura 

harmonica e tem-se a impressao de que a segunda e fruto do desdobramento da 

primeira. Ha pouca variac;:ao harmonica. 

0 violao e forte e a percussao tern muitos efeitos no desdobramento 

do andamento 2/4. A percussao faz a marcac;iio na cabec;:a dos tempos. 

Com relac;iio ao arranjo, hci a citac;iio da primeira frase da musica 

Vera Cruz presente em vcirios momentos, tanto na melodia principal da voz como 

no arranjo instrumental. 

voz : Ells Regina e Milton Nascimento 

violao: Milton e Natan Marques 
viola : Crispin del Cistia 
arp : Cesar Camargo Mariano 
baixo ac\i.stico: Fernando Cizao 
percussao : Dudu Fortes e Fernando Sizao 
bateria : N ene 
vocal introduc;iio e coro: Novelli, Cesar Camargo Mariano, Natan Marques, 
Crispin del Cistia, Fernando Sizao, Milton, e Jose Luiz. 
vocal : Lo Borges e Luiz Gonzaga J\i.nior 
arranjo e regencia : Cesar Camargo Mariano 
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Credo 

(Milton Nascimento-Fernando Brant) 

Caminhando pela noite de nossa cidade 
Acendendo a esperan9'1 e apagando a 
escuridlio 
Vamos, caminhando pelas ruas de nossa 
cidade 
Viver derramando a juventude pelos 
corat;:oes 
Tenha fe no nosso povo que ele resiste 
Tenha fe no nosso povo que ele insiste 
E acorda novo, forte, alegre, cheio de 
paixao 

Vamos, caminhando de maos dadas com 
a alma nova 

Viver semeando a liberdade em cada 
corat;:ao 
Tenha fe no nosso povo que ele acorda 
Tenha fe em nosso povo que ele assusta 

Caminhando e vivendo com a alma 
aberta 

Aquecidos pelo sol que vern depois do 
temporal 
Vamos, companheiros pelas ruas de 
nossa cidade 
Cantar semeando um sonho que vai ter 
de ser real 
Caminhemos pela noite com a esperan9'1 
Caminhemos pela noite com a juventude 

Esta cant;:ao e uma "ode a esperan9'1", segundo o autor da letra15, 

com relat;:ao ao momenta politico no ano de 1977, em que voltaram a se tomar 

15 Fernando Brant, entrevista. Anexo 2. 
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comuns as passeatas do movimento estudantil, numa atitude de restabelecimento 

da liberdade politica e fim da ditadura. 0 verso 

Vamos, companheiros pelas ruas de nossa ddade 

Can tar semeando um sonho que vai ter de ser real 

e urn convite as passeatas nas ruas. 0 tom impresso nas letras e positive, fume 

e decidido, representado pela frase tenha te no nosso povo que ele insiste e 

refon;:ado pelo modo maior em que a can¢o foi composta, ligado as atmosferas 

alegres. A palavra insiste aparece combinada com resiste, reafirmando a decisao de 

luta por uma ideologia. 0 titulo da can¢o Credo, sintetiza a ideia da can¢o, que 

significa "eu creio" e tambem remete ao nome de uma ora¢o cat6lica 

representativa de fe. 

A can¢o tern carater explicitamente politico, porem nao e datada, 

cabe em qualquer tempo. Podemos encontrar a �p�r�e�s�e�n�~� de temas nacionais 

explicitos como resposta a atmosfera repressiva dos anos 70. 

E possivel notar atraves dos aspectos instrumental (arranjo) e textual, 

urn espirito de pan-americanismo comum em outras �c�a�n�~�o�e�s� do mesmo disco. A 

can¢o tern elementos de ritmos latino americanos e possui o espirito coletivo 

desse pan-americanismo atraves de valores como a fraternidade 

Vamos caminhando de maos dadas 

Ou 

Vamos companheiros pelas ruas de nossa ddade 
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E �e�s�p�e�r�a�n�~� e fe 

Acendendo a esperanra e apagando a escuridao 

Tenha fe no nosso povo que ele resiste 

Onde encontramos nova referencia a resistencia. 

0 ritrno 3/4, com �a�c�e�n�t�u�a�~�a�o� no primeiro tempo do compasso, e 

tipico da musica Iatino americana, que da caracteristica a can¢o, acompanhada de 

urn arranjo com instrumentos da musica andina como a zampona, percussao 

variada e o charango. A riqueza e a sutileza ritrnicas sao dadas pela poliritrnia de 

compassos 3/4 que tambem podem ser sentidos como 214. 0 baixo eletrico e muito 

presente por seu alto volume, e realiza urn contracanto com a melodia da voz. 0 

baixo alto, como ja utilizado na can¢o A Sede do Peixe e uma caracteristica que 

permanece apesar da �m�u�d�a�n�~� dos baixistas. 

A estrutura harmonica e simples e constante e o timbre vocal utiliza o 

falsete do proprio Milton Nascimento na segunda voz. 0 coro vern Iembrar o 

povo cantando o credo popular de procissao, com a musica San Vicente, de Milton 

Nascimento e Ronaldo Bastos, com letra que alude a urn Iugar na America Latina. 

A introdu¢o vocal tern uma atmosfera de procissao combinada com a poesia 

longa de frases compridas, �r�e�f�o�r�~�d�o� o carater de ora¢o. 

violao e voz: Milton 
Grupo Tacuabe 
baixo: Eduardo Marques 
charango e zampona: Pipo Spera 
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guitarra e violiio: Pato Roves 
flauta: Jose Pedro Carrasco 
bombo legiiero: Novelli 
coro: Novelli, Nelson Angelo, Milton, Lo, Toninho 
em San Vicente: 0 POVO 
Paulete (macarriio), Vilma, Margareth, Monica, Dionisio, Lulu, Fi6, Cecilia, 
Cristiane, Monah, Emesto, Cristina, Hulk, Nena, Murilo, Taninha, Carlinha, 
Eiras, Haroldo, Rafa, Toto, Ronalda, Marcia, Oaus, Vicente, Pepe, Silvio, 
Toninho do Som, Jorge, Pernambuco, Cafi, Loca, Tito. 
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CONSIDERACOES FINAlS 

0 Clube da Esquina, em todos os aspectos, representou muito bern 

a sua epoca, portador que foi dos elementos da juventude dos anos 70. 

Com seus ideais, o sentido de amizade, de grupo, o lirismo presente 

nas �c�a�n�~�5�e�s�,� o carater revolucionario presente no comportamento e nas �i�n�o�v�a�~�5�e�s� 

musicais, a visao politica inserida pelos letristas das �c�a�n�~�5�e�s�,� aliada a intensa 

fluidez criativa, gerou urna poetica singular. 

0 Clube da Esquina foi uma ideia musical, urn marco na indnstria 

fonografica, introdutor da ficha recuica nos discos e de novos conceitos de 

�p�r�o�d�u�~�o�,� como a �r�e�a�l�i�z�a�~�o� de albuns duplos. Sistematizou o conceito de produtor 

de discos, atraves da �c�r�i�a�~�o� de capas e encartes elaborados segundo urn lay-out 

personalizado, produzindo uma obra grafica coerente que, no conjunto, e muito 

original. 

No campo das �i�n�o�v�a�~�5�e�s� musicais, alem da eficacia da 

�e�x�p�e�r�i�m�e�n�t�a�~�o� harmonica, ritmica e mel6dica e da fecundidade das propostas, foi 

o responsavel pela �i�n�t�r�o�d�u�~�o� de shows para grandes plateias e grandes concertos 

ao ar livre. Foram os primeiros a ir ao palco com estrutura musical incomum na 

epoca, na Musica Popular Brasileira, com grande orquestra sinf6uica e mistura de 

elementos e influencias musicais. 

Atraves da analise das �c�a�n�~�o�e�s� dos discos Clube da Esquina e Clube 

da Esquina H, inseridas no contexto hist6rico do Brasil, pudemos perceber a 
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�p�r�o�f�i�s�s�i�o�n�a�l�i�z�a�~�o� ocorrida no segundo disco, acompanhada da maturidade dos 

m6sicos. E possivel sentir que estes discos acompanharam sua epoca, estando 

afinados com seu tempo. Do primeiro Clube da Esquina, descomprometido, 

Iisergico, influenciado por Beatles, com a maci<;a presen<;a de elementos do rock, e 

tematica de influencia sirnbolista, passamos ao segundo disco, afinado com as 

questoes politicas da America Latina, influenciado pela musicalidade e tematica 

Iatino americanas, ao mesmo tempo voltado para as questoes e problemas do Brasil 

com urn numero rnaior de canc;:oes voltadas para o tema do indio, e questoes 

regionais. Se o primeiro disco possui urna atmosfeta mais sombria, ligada a 

ditadura e a repressao, e a falta de petspectiva, no segundo nota-se urn clirna mais 

alegre e otirnista, refletindo a espetan<;a da abettura politica e urn verdadeiro 

sentimento nacional. 

Enfim, o trabalho aqui exposto e urn primeiro e panoriimico olhar 

sobre a obra do Clube da Esquina e dos vanos aspectos abordados, que 

cettamente requet rnaiores e mais aprofundados estudos, incluindo os seus 

desdobramentos. 
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ANEXO 1 

MEMORIAL DESCRITIVO 

Este trabalho, que levou tres anos para ser finalizado dentro do 

programa de p6s-graduac;:ao em Multimeios, na verdade teve inicio alguns anos 

antes, a epoca da minha descoberta do primeiro disco Clube da Esquina em urn 

sebo de discos. A irnpressao causada desde a primeira audit;ao daquelas musicas - a 

evocac;:ao de irnagens que aquele som trazia, alem do viajar por atrnosferas diversas 

- nunca mais me abandonou, assirn como a ideia de vasculhar o assunto em busca 

de maiores �i�n�f�o�r�m�a�~�o�e�s�,� que pudessem esclarecer o motivo da grande �e�m�o�~�a�o� que 

me provocou. Ao ver a sene de fotografias contidas no encarte, feitas ha mais de 

vinte anos, portando a aura dos anos 70, era irnpossivel conter a intensa curiosidade 

sobre as pessoas e os lugares ali retratados. Quem eram aquelas pessoas, aqueles 

jovens, porque estavam ali, o que faziam? Movida por essa curiosidade, empreendi 

uma pesquisa de �i�n�f�o�r�m�a�~�o�e�s� em livros, jornais e revistas, tendo somado urn furto 

material. Porem, satisfeita a curiosidade, e nao satisfeitas ainda todas as minhas 

ansiedades, pensei em realizar uma pesquisa mais profunda e urn documentario em 

video sobre o Clube da Esquina. Com o documentario seria possivel 

experirnentar as potencialidades da realizat;ao de urn material audiovisual, que 

fosse acessivel a urn publico maior atraves de �e�x�i�b�i�~�a�o� em televisao. Assirn, unidas 

as minhas afinidades e interesses por musica, Minas Gerais, cinema, fotografia e 
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hist6ria, apresentei ao Departamento de Multimeios, para o ingresso no programa 

de p6s-gradua<;ao, a realiza<;ao desse projeto de mestrado. 

Assirn, tivemos ate aqui a prirneira parte da hist6ria. A segunda parte 

se inicia agora. 

Com a aprova<;ao no exame de sele<;ao para a p6s-graduac;:ao e com o 

projeto aceito, partirnos para encarar os pr6xirnos desafios : o trabalho academico, 

a sisternatiza<;ao da pesquisa, a redac;:ao de urn texto e a realiza<;ao do video. Afora 

minha experiencia em fotografia estlitica e a paixao pelo cinema, eu jamais havia 

experimentado uma grava<;ao em video domestico. Como, entao, realizar urn 

video documentlirio com cerca de quarenta minutos e de boa qualidade, com urn 

padrao profissional? Por onde comec;:ar? 

0 processo todo se iniciou com o levantamento bibliografico junto as 

bibliotecas do Institute de Artes e do Institute de Filosofia e Ciencias Humanas da 

Unicamp, USP, UFRJ e UFMG, pesquisas no arquivo do Banco de Dados do 

jornal Folha de Sao Paulo, mapeamento das pessoas envolvidas no Clube da 

Esquina, contatos e investiga<;ao em material de arquivo pessoal entre os 

entrevistados, busca de locac;:oes para as gravac;:iies de iruagens em video e prirneiras 

gravac;:oes de depoirnentos em audio para pesquisa posterior sobre o material 

captado. 

0 prirneiro momento da realiza<;ao do video, a etapa de pre

produ<;ao, consistiu dos prirneiros contatos com os artistas referidos, para a 

apresenta<;ao do projeto, atraves de telefonemas, visitas e encontros em shows, alem 
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do planejamento de VIagens, entrevistas, compra de material de consumo e 

or9llmentos. 

Durante o anode 1998 foram empreendidas viagens para a pesquisa de 

�l�o�c�a�~�o�e�s� e grava93-o de depoimentos em audio, em equipamento DAT. Em Minas 

Gerais, realizamos uma serie de fotografias de locais que possuiam grande 

potencial a ser utilizado nas �g�r�a�v�a�~�o�e�s�,� entre as cidades de Belo Horizonte, Sabara, 

Barao de Cocais e Diamantina, para urn estudo previo de luz existente nos locais e 

concep93-o de pianos para o roteiro. Ao mesmo tempo, iniciamos uma sene de 

�g�r�a�v�a�~�o�e�s� em audio, com depoimentos dos envolvidos, em Belo Horizonte, Rio de 

Janeiro e Sao Paulo. Neste momenta foi coletado material para uma primeira 

analise sobre o conteudo a ser discutido no video, e pesquisado junto aos 

entrevistados sobre o material iconografico, documentos e objetos relevantes que 

poderiam ser disponibilizados nas �g�r�a�v�a�~�o�e�s�.� As pessoas que concederam seu 

depoimento nesta etapa foram: Fernando Brant, Marcia Borges, Beto Guedes, Lo 

Borges, Tavinho Moura, Wagner Tiso, Nivaldo Ornelas, Ronalda Bastos, Toninho 

Horta e Juvenal Pereira. As �t�r�a�n�s�c�r�i�~�o�e�s� das entrevistas podem ser encontradas no 

Anexo2. 

0 estudo do eixo narrative para a elabora93-o do documentario, foi 

apoiado em todo o material levantado segundo as bibliografias consultadas e 

discutidas. 0 documentario possui intemamente as questoes abordadas no texto 

da disserta93-o, formando, assim, como texto, urn s6 produto. 

Com o material em maos, leituras e fichamentos de textos 

especificos e gerais sobre o assunto, entrevistas em audio transcritas e �i�n�f�o�r�m�a�~�o�e�s� 
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selecionadas, mais a escolha das locac;:oes sobre o material fotognifico produzido, 

partiu-se para a etapa da gravac;:ao do documentlirio. 

Ainda era preciso resolver rnais uma questao: elaborar urn ambiente 

comum para colocar ao fundo, nas entrevistas, dentro da ideia escolhida para o 

eixo narrative do documentario, que era a de despertar, atraves das fotos contidas 

nos encartes interiores dos discos Oube da Esquina e Oube da Esquina n; a 

memoria visual e auditiva dos entrevistados. Nesse sentido, reproduziu-se num 

paine! de grande formato as imagens fotograficas do encarte do cilbum Oube da 

Esquina, que ficaria atras do entrevistado. 0 fio condutor da narrativa estaria 

concentrado no impacto do contato dos integrantes do Clube da Esquina com o 

potencial memorialistico das imagens e os desdobramentos decorrentes deste 

contato, despertando referencias imageticas. Estas imagens dos discos conrem todo 

o clima dos anos 70, envolvendo os entrevistados nessa atmosfera. Cada fotografia 

ali presente possui uma hist6ria a ser contada. 

Urna das ideias do document:lirio e contar o Clube da Esquina 

atraves das lembranc;:as que trazem estas imagens que, da forma como estao, 

constituem o ponto de partida para a ideia do projeto, juntamente com a audic;:ao 

dos discos. 

Queriamos captar, alem dos depoimentos, imagens de locac;:oes 

importantes para a hist6ria do Clube da Esquina e material de arquivo, como 

fotografias de epoca, antigos LPs e objetos. 

Assim, partimos para as gravac;:oes em video, no ano de 1999, que 

contaram com uma equipe composta de urn diretor de fotografia que faria as 
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imagens e a ilumina¢o, urn assistente de camera que faria tambem o som, e urn 

assistente de produ¢o local. Alem da dire¢o, todas as etapas de produ¢o foram 

por mim realizadas : planejamento de viagens, organiza¢o da equipe, emprestirno 

de equipamento, compra de material de consumo, agendamento de grava9oes com 

os artistas e gerenciamento financeiro. Parte dos recursos financeiros de que 

dispusemos foram proporcionados pela FAPESP, atraves de verba do programa de 

Reserva Tecnica de bolsa de mestrado e a outra parte, com meus recursos pr6prios. 

Cabe lembrar as diversas dificuldades que tive no decorrer do 

trabalho, devidas ao desconhecimento tecnico do meio escolhido, o video. Foi urn 

longo e rico aprendizado, atraves de inumeras conversas com o Professor Adilson 

Ruiz, esclarecendo diividas, alem de consultas a outros profissionais da area sobre 

equipamentos, linguagem, tecnicas. Todas as etapas da realiza¢o do documentario 

foram experiencias novas, portanto, desconhecidas, que fizeram parte do longo 

caminho percorrido, e que somadas sao muito gratificantes. 

As grava9oes foram feitas em quatro viagens, sendo cinco dias entre 

Belo Horizonte e Sabani, no estado de Minas Gerais, cinco dias entre o Rio de 

Janeiro e a cidade de Lidice, no estado do Rio de Janeiro, dois dias para a 

grava¢o de depoimentos na cidade de Sao Paulo e urn dia, novamente na cidade 

do Rio de Janeiro para a grava¢o do Ultimo depoimento. 

Em Belo Horizonte gravamos depoimentos de Fernando Brant, 

Marcio Borges, Murilo Antunes, Toninho Horta, Yuri Popoff, L6 Borges, Marilton 

Borges, Kiko Ferreira e Pacifico Mascarenhas. No Rio de Janeiro, gravamos com 
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Wagner Tiso, Ronaldo Bastos, Antonio Carlos Miguel, Cafi, Tavito e Milton 

Nascimento. Em Sao Paulo, Ze Rodrix e Juvenal Pereira. 

Tivemos, assirn representados, os tres principais escritores de Ietras 

das canc;:oes do Clube da Esquina (Marcio Borges, Ronaldo Bastos e Fernando 

Brant), responsaveis peia conduc;:ao poetica das canc;:oes; os instrumentistas e 

compositores que contribuiram, atraves da sua bagagem musical e cultural, com as 

principais caracteristicas esteticas da musica do Clube da Esquina (Toninho 

Horta, Wagner Tiso, Milton Nascimento, Lo Borges, Beto Guedes, Tavinho 

Moura, Nivaldo Ornelas); musicos que foram influenciados peio Ciube da 

Esquina (Yuri Popoff); o principal arranjador e orquestrador de todos os discos da 

gerac;:ao do Ciube da Esquina (y-1 agner Tiso ); dois dos principais fot6grafos que 

acompanharam a produc;:ao do Clube da Esquina (Cafi e Juvenal Pereira); dois 

integrantes do grupo Som Imaginano a epoca da sua prirneira formac;:ao, alem de 

Wagner Tiso, (Ze Rodrix e Tavito) e um mlisico que pertenceu a gerac;:ao pre Ciube 

da Esquina e um dos maiores incentivadores da carreira de Milton Nascimento 

(Pacifico Mascarenhas). 

Encerrada esta etapa de captac;:ao de irnagens, partimos para a etapa 

de edic;:ao, que compreendeu vanas fuses. Inicialmente houve a decupagem, isto e, a 

seiec;:ao das cenas ou pianos que realmente seriam utilizados. Com os pianos 

escolhidos, entre cerca de dezesseis horas de material gravado, foi feita uma edic;:ao 

off-line, com cortes secos, com a durac;:ao de 43 minutos. Com esta edic;:ao bruta em 

maos, partirnos para a edic;:ao definitiva com a inserc;:ao de efeitos, edic;:ao de som e 

gerac;:ao de caracteres em ilha de edic;:ao nao linear, utilizando o programa Adobe 
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Premiere, finalizando urn documentirio com a �d�u�r�a�~�o� de quarenta minutes. A 

trilha sonora foi escolhida a partir de can<;5es dos dois discos Clube da Esquina. 

0 que esti aqui apresentado e o fruto de urn sonho, que, em vista das 

inumeras dificuldades e obsticulos, enfim materializa-se. 
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ANEX02 

ENTREVISTAS 

ENTREVISTA COM BETO GUEDES 

Belo Horizonte 

23/04/98 

Cybelle: Eu gostaria que voce falasse urn pouco das suas mem6rias, 

lembranc;:as da epoca do Edificio Levy. 

Beto: Eu me mudei pra Belo Horizonte aos 10 anos e vim morar na rua 

Tupis, esquina da rua Amazonas com Sao Paulo e comecei a conhecer os colegas 

de predio, os vizinhos de rua, acabei conhecendo o Lo Borges e mais tarde nos 

tomamos amigos, colegas de brincadeira. 0 Milton Nascimento acabou de mudar 

pra BH, e acabou se instalando na casa doLo, que era no Edificio Levy. Assirn eu 

fiquei conhecendo o Bituca ( apelido de Milton Nascimento), e eu ja vinha de 

Montes Qaros tocando, ja sabia urn pouco de violao e apareceu os Beatles, e com o 

Lo a gente formou urn cover de Beatles, os The Beevers. Ai o Milton ja tava 

morando na casa do LO, e tava tocando num trio que ele tinha, cantando na noite e 

a gente fazia programa infantil, tocando na televisao. Foi o Lo que me mostrou o 

disco A Hard Day's Night, e eu virei urn radical "Beatlemaniaco", e o Milton ouvia 

a gente tocar e queria que a gente cantasse uma mt1sica, de urn cantor da Bossa

Nova e eu na minha radicalidade nao aceitei. E tudo �c�o�m�e�~�o�u� na minha carreira e 

na do Lo e do Bituca por ali. 

Cybelle: Qual foi a sua �p�a�r�t�i�c�i�p�a�~�o� no disco Gube da Esquina I? 
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Beto: Nesse disco o Milton havia feito algumas musicas com o L6, e ja 

tinha gravado alguns discos antes, e eu, o L6 e o Fernando Brant ja tinhamos 

�l�a�n�~�d�o� Feira Moderna no Festival Intemacional da �C�a�n�~�o�.� A musica foi 

classificada e a gente foi pro Rio, que ele ja morava no Rio. Quando a gente viu o 

tamanho do Maracanazinho, o Milton sabiamente pediu ao Som Imagimirio, que 

ja tocava com ele, que defendesse a musica pra gente. A musica chegou a boas 

classificac;oes. 

E nessa epoca quando a gente inscreveu a musica no FIC, tivemos a 

oportunidade de ficar uma semana no Rio e na casa do Bituca, e foi ai que nos 

tivemos urn contato mais proximo. Eu continuei com outros conjuntos fazendo 

bailes, ate o festival. Quando acabou o FIC, o Milton passou a ir mais a BH, e a 

nossa �r�e�l�a�~�o� ficou mais proxima ainda, com o L6, o Marcinho (Borges) e eles 

fazendo mais musicas. Surgiu a ideia do disco e resolveram alugar uma casa em 

Niteroi, no Rio e foi o Lo e o Milton, e me chamaram pra passar aquele tempo 

com eles. Eu fiquei Ia dando urn apoio, vendo eles ensaiarem e quando fomos pro 

esrudio, eu ajudei porque tinha facilidade com vanos instrumentos e nesse disco 

eu toquei muitos instrumentos, apesar de nao ter composto nada pra esse disco. 

Cybelle: Depois, no disco Gube da Esquina D tem uma musica sua, 

Tanto. A musica e sua e a letra e do Ronaldo Bastos. Nesse disco voce participou 

tocando em mais musicas? 

Beto: Toquei bandolirn em Paixiio e Fe. Eu participei pouco deste disco 

porque tinha muita gente participando, toquei tambem em Piio e Agua, e guitarra 

em Tanto. 

Cybelle: Voce e inspirado por imagens quando compoe? Para mirn, quando 

ouc;o as musicas, elas evocam imagens. 
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Beto: Eu acho que isso acontece mais pro poeta, a letra vai sugerindo as 

falas de lugares. Eu fa.;:o mais a melodia e a harmonia. E uma coisa muito geral que 

voce nao sabe de onde e que ta vindo, na verdade ta vindo de todos os lugares. No 

meu caso nao tern muito essa evoca<;:ao de imagens na composi<;:ao de musica. 

Cybelle: Urn outro aspecto que eu queria abordar e a questao da censura, 

da repressao, da ditadura, que era o periodo que voces estavam vivendo. Isso 

influenciou-os na epoca? 

Beto: Nao, quando essa coisa tava rolando a gente era mais adolescente, 

tinha 12 anos, os anos do hippie que vinha de fora, paz e amor, eram essas coisas 

que mais influenciavam a gente, que estava mais ligado na musica estrangeira. 

Como n6s eramos dessa garotada que tava mais ligada em Beatles, de certa forma 

essas quest5es ficavam mais pros poetas, que eram mais velhos, ligados no 

movimento universitario, mas com a gente isso nao influenciou. Eu acho que botar 

a musica a servi<;:o disso, tambem nao era o mais legal, isso tern que ficar pro 

discurso. E deixar a musica pra uma coisa legal. 

Cybelle: Sobre a questao musica e letra: voce comp5e pensando ja na letra? 

Beto: Eu tento mentalmente pensar alguma coisa, cantar alguma coisa. 

Cybelle: Voce acha que pro meu trabalho Montes Claros tern alguma 

importancia, alguma coisa que possa ser filmada? 

Beto: Olho D'i.gua cita Montes Oaros, mas a minha rua em Montes Claros 

parece urn pouco com Diamantina. Montes Claros ta presente na minha hist6ria de 

vida. Meus pais sao baianos, e eu nasci em Montes Claros. A obra ta mais proxima 

de Liverpool do que de Montes Claros. Com os "Brucutus" a gente andou muito 
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pelo interior de Minas, a gente era bern famoso em Montes Claros. Tern a 

influencia do meu pai que tocava bandolim e chorinho. 

Cybelle: E outras sugest5es de lugares para filrnar? 

Beto: Alfenas e Tres Pontas, que e onde o Milton e o Wagner tocaram 

muito. E Niter6i, aquela casa de Mar Azul, que depois se chamou Piratininga. A 

capa do disco Amor de indio e feita naquela casa. 0 Jacare (amigo) e importante 

pra conversar e mora em tres Pontas, e tava com a gente naquela casa de Niter6i. 

Nesse disco (o Clube da Esquina)tem uma foto do Mauricio Resende, o Mara, que 

teve o irmao desaparecido na ditadura, foi o meu primeiro amigo em BH. 

136 



ENTREVISTA COM FERNANDO BRANT 

BELO HORIZONTE 

ABRIL/98 

Cybelle: Eu gostaria que voce contasse urn pouco sobre sua �r�e�l�a�~�a�o� com 

Diamantina e as musicas que voce fez inspiradas pela cidade. 

Fernando: A minha �r�e�l�a�~�o� com Diamantina �c�o�m�e�~� com a minha 

infiincia porque meu pai era de hi. Nascido lei, juiz de direito, ele circulou por 

vcirias cidades, e depois foi para Caldas, no sui de Minas, onde eu nasci. Depois foi 

nomeado para Diamantina, entao eu passei parte da minha inf'ancia are os nove 

anos e meio, de quatro a nove e meio em Diarnantina, que me marcou muito. 

Inclusive fiz uma mtisica chamada Nove Anos, que fala de sair do seu lugar onde 

tern os amigos e eu ate digo, eu nao sei o que eu vou ganhar, mas eu sei o que estou 

perdendo, e depois fiquei muito tempo sem voltar a Diamantina. S6 voltei com 20 

anos, e Diamantina tern essa coisa boa nessas cidades que se preservam, voltei e 

fiquei apaixonado por Diamantina. Eu falei muito com as pessoas e com o Milton, 

que nessa epoca jei eramos amigos e faziamos musica juntos. A gente fez uma 

excursao a Diamantina numa materia para o Cruzeiro e encontramos o ex

presidente Juscelino Kubitschek. Entiio essa cidade �c�o�m�e�~�o�u� a entrar na vida do 

Milton e dos outros tambem. 

A musica Beco do Mota e de urn disco de 69. 0 Beco do Mota era a zona 

boemia de Diamantina que fica na rua central de Diamantina e saia na porta da 

Catedral de Diamantina, e tern umas hist6rias de uns bares que eram de uma rua 

atreis do Beco do Mota. Entiio eles entravam por essa rua e saiam por urn portiio no 

Beco que era uma forma de despistar. E o bispo da epoca lei era o Dom Sigaud, da 

�"�T�r�a�d�i�~�o�,� Familiae Propriedade", e foi ele quem batalhou para tirar, expulsar as 

mulheres de lei, limpar a area, e ai eu fiz essa letra contando essa hist6ria da mistura 

que tern da profissao das mulheres, a procissao religiosa, dessa confusao e tambem 

estava falando do Brasil, da confusao do pais que ainda tinha o problema da 
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ditadura e eu falo que "Diamantina e o Beco do Mota, Minas e o Beco do Mota , o 

Brasil e o Beco do Mota': Eu tava falando do Brasil, que ao mesmo tempo era 

uma zona pro !ado ruim e uma zona pro !ado born, que eu acho que n6s temos 

uma coisa especial, entlio tinha essa critica. 

Esse encontro com o Juscelino foi em 72, em que nos cantamos Beco do 

Mota pra ele em ftente ao seminlirio dos padres. 

Essas hist6rias de Diamantina eu e meu pai ja contlivamos para o Bituca 

(Milton Nascimento) e por isso ele foi se interessando, porque essa visita e quando 

eles fazem a musica Clube da Esquina II que nao tern letra, mas que e gravada no 

disco Clube da Esquina L E eu coloco a musica Paisagem na Janela no mesmo 

disco. 

Sentinela tern duas coisas, a pnmerra tern a ver com urn lugar em 

Diarnantina que eu fteqiientei urn tempo, que e uma cachoeira, e outra coisa nao 

tern nada a ver com Diamantina, mas tern a ver com uma pessoa que trabalhava no 

juizado de menores em Belo Horizonte, onde eu trabalhava. Essa pessoa era o Seu 

Francisco, urn negro alto, de bone e no fim da tarde ele fumava urn cachimbo e eu 

sentava la. Foi uma pessoa que me ensinou muito, uma pessoa muito simples mas 

de muita sabedoria, e na realidade, depois eu fiz muitas musicas tendo ele como 

�r�e�r�e�r�~�c�i�a�.� Como em Roupa Nova, que eu ponho "Pinduca" que era o apelido do 

Bituca, mas na verdade eu tava falando do Seu Francisco, e a hist6ria dele, e eu 

queria lhe fazer uma homenagem. Quando o Bituca me mostrou a musica, meu 

pai achava que a musica tinha a cara de Diamantina, tinha tambem, mas eu queria 

falar do Seu Francisco. Eu acabei fazendo uma mistura que nao era nem ele nem 

Diamantina, porque ele tava vivo e eu conto urn ve16rio. E eu descobri na epoca 

que sentinela e o nome de urn guarda, mas e tambem de urn vel6rio, significa 

vel6rio. Na realidade juntei isso tudo com a situac;iio do paise entiio eu quis dizer, 

contar essa hist6ria dessa pessoa que morre, mas que voce lembra das coisas boas 

que ele deixa, e meio aleg6rico, aquela segunda parte "precisa gritar sua fbrt:a ... "e 

exatamente isso, voce tli velando mas ai voce lembra, o cara tli te mandando seguir, 

tern que ir junto. Eu acho que eu misturei estas coisas todas, Diamantina, Seu 
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Francisco, Brasil. A primeira parte e bern triste, bern angustiante porque e uma letra 

feita em cirna da musica, a musica leva pra isso, e urn Casamento, a musica te 

chama pro tipo de letra que voce vai fazer. 

Cybelle: Voce podia falar urn pouco sobre isso, como e compor letra em 

�r�e�l�a�~�o� a musica. 

Fernando: A mlisica influencia no tipo de letra que a gente vai fazer. As 

letras que eu tenho com o Milton sao completamente diferentes das que eu tenho 

com o Toninho Horta, L6 Borges, Tavinho Moura, porque cada musica leva pra 

urn lado, tern uma personalidade e e 16gico que tern aquele momento seu, aquilo 

com o que voce ti preocupado. Prirneiro tern aquilo, o que a musica ti querendo, ti 

te dizendo. Na verdade, o letrista, quando vai fazer a letra depois da musica 

pronta, vai interpretar o que a mlisica ti dizendo pra ele. lsso e uma coisa, e a 

outra e o que voce ti vivendo no dia, na semana, no seu momento, e eu acho que 

esse tipo de mlisica que a gente ti fazendo esse tempo todo, tern uma possibilidade 

de permanencia nao s6 pelas qualidades musicais e harmonicas das �c�o�m�p�o�s�i�~�,� 

mas porque eu procuro dizer uma coisa nao muito datada, que seja uma 

preocupac;:ao minha , mas como eu estou num determinado momento, num 

determinado pais, eu dizendo direito a minha coisa eu estou dizendo a coisa de 

todo mundo, dos meus semelhantes. Entao elas nao sao datadas mas falam das 

preocupac;:oes humanas, e 0 que eu sinto. 

Cybelle: Uma coisa que eu queria saber, tern algumas canc;:5es que sao as 

suas preferidas? 

Fernando: Em cada epoca a gente tern uma preferencia. Hoje eu vejo com 

mais distancia, porque as vezes voce faz uma letra e esti tao proximo que nao 

consegue saber se ela e ruirn ou nao. Eu dou o exemplo de duas mlisicas que eu fiz 

com o Milton na mesma epoca, as duas n6s fizemos no mesmo dia. E as letras, se 
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eu nao fiz no mesmo dia, foi no outro, mas eu mandei as duas juntas pro Milton no 

Rio. Foram Ponta de Areia e Saudades dos A vi6es da Panair. A can¢o Ponta de 

Areia, que pra mim era uma tradu¢o de uma reportagem que eu tinha feito, era 

uma coisa que eu estava falando como observador, era uma coisa bonita, ficava 

mais claro. Saudades do A vi6es cia Panair, como eu tava tirando muito de dentro, 

uma coisa muito machucada, uma coisa de intancia, entao eu nao tinha certeza do 

que era aquilo quando ela ficou pronta. E muito tempo depois a gente chegou a 
conclusao de que e uma musica que a gente adora, mas tern vanas. No comec;:o a 

gente nao domina tanto a tecnica, tern que por o cora¢o, fica dificil saber, agora, 

quando a musica ja foi gravada, a gente vira ouvinte dela, fica mais facil 

compreender. Eu acho que tern uma coerencia nesta est6ria, se boa ou ruim, eu 

acho que eu tenho uma obra. Eu gostaria de lembrar sobre Paisagem na janela. 

Voce estava falando de fotografia, e eu lembro que estava na casa dos meus paise 

da janela eu via uma �i�g�r�~�a�,� a de Lourdes, eu tava tentando fazer a letra. Esse foi o 

ponto de partida, eu to la ouvindo a mllsica, e voce tern que descobrir o mote, ai 

quando descobre sai a letra, porque voce esta ouvindo e pergunta o que e que essa 

musica quer me dizer, e essa eu descobri visualmente, ai eu viajei, cavaleiro 

marginal, etc. A mllsica Me deixa em Paz, do Monsueto, que a gente adorava, tern 

uma grava¢o linda do Bituca com a Alaide Costa. 

( segue-se uma analise geral das musicas dos discos Clube da Esquina I e II) 

Cybelle: Na can¢o Saidas e Bandeiras eu queria saber se existe urn 

conteudo de metaforas sobre a questao politica, da ditadura militar. 

Fernando: Exatamente, gravaram a versao urn e a dois, mas tambem tern a 

tres, no disco do Wayne Shorter tern a terceira versao. Entao e a mesma musica 

com a mesma pergunta: "0 que voce Faria com essa coisa que niio d<i mais pe?", 

que era a situa¢o politica do pais, entao cada uma tern uma resposta, uma 

altemativa, uma saida. Uma saida era politica, "eu vou enfrentar': outra era "eu 

vou sair" , "vou pra natureza". Entao eram as Saidas e Bandeiras que era o 
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contnirio dos Bandeirantes, das Entradas e Bandeiras. Eu queria as saidas, eram 

tres hip6teses, uma e "vou sair e tomar uma cerveja com a minha mulher ·: o outro 

diz "nao, eu vou enfrentar ': mas no disco s6 tern duas, "sair dessa ddade, 

diamantes procurai'' que tern a ver com essa coisa mineira de Diamantina, sempre 

tern essa referenda, e a segunda "andar par avenidas enfientando': por a cara pni 

bater. 

San Vicente tern uma hist6ria, essa musica sem a letra fez parte da trilha 

sonora de uma �p�~� de teatro, "Os Convalescentes", do Ze Vicente com a trilha do 

Bituca, com a Norma Benguell. E uma hist6ria passada num Iugar chamado San 

Vicente onde tern urn golpe militar, e ai quando eu fui fazer a letra eu quis fazer 

uma sintese do sentimento passando pela America Latina inteira, �c�o�m�e�~�o�u� aqui, 

passou pela Argentina, Uruguai, Chile. 0 San Vicente aqui sao irnpress5es, e eu 

rive urn sonho e acordei como se eu tivesse mascado vidro como se fosse chocolate, 

como gosto de sangue na boca, e tava com a musica na �c�a�b�e�~�,� entao essa musica 

conta uma coisa sem ser datada, e como se eu estivesse ali, e uma irnpressao sobre o 

que tava acontecendo na America Latina inteira. E mais uma mlisica com contexto 

politico, mas pode servir para outra coisa, e uma metlifora, San Vicente pode ser 

tudo, e como ela nao e datada, 0 legale a forma de dizer, que nao e explicita, que 

nao tern tempo, serve para vanas epocas. Mas teve urn significado e teve urn 

motivo: anos 70, ditadura e a �s�i�t�u�a�~�o� da America Latina. 

Pelo amor de Deus, sao varios �p�e�d�a�~�o�s� de coisas, foi uma �c�a�n�~�a�o� de 

"viagem", �c�o�m�p�o�s�i�~�a�o� livre, porque a musica tambem era bern mais leve, de 

�c�r�i�a�~�o� solta. 0 neg6cio da gente nunca foi pra baixo, sempre foi pra cima, mesmo 

sem concordar com as coisas, tern que ser uma coisa de energia positiva, a gente 

tinha a consciencia de �c�o�n�t�e�s�t�a�~�o� mas tambem nao vai ficar afundando, nao era 

musica de protesto, a gente tava consciente dos problemas mas jogando pra cima, 

porque as mlisicas de protesto sao muito �o�~�e�t�i�v�a�s�,� sao datadas, e acabaram ali 

naquela epoca. As musicas do Oube podem ser ouvidas ainda hoje e temos uma 

�s�e�n�s�a�~�o� boa. 
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Ao que vai nascer e uma musica que eu e o Bituca mais gostamos. Isso e 

uma hip6tese de vida que ainda nao aconteceu, porque eu ainda nao sou nem 

casado, ou tinha acabado de casar, e essa musica ti falando do Brasil, e e urna 

reflexao sobre o que vai ser a minha vida daqui pra frente. Inclusive essa mmica 

teve uma censura, a frase "o espelho feria meu olho e na beira da tarde uma mo}:a 

me ve" nao era assim, ela falava "eu caminho compedras na milo, e esque9o o que 

e velho, o que e manco e corro a te encontrar': "Brasil e o pais do .fiJturo, meus 

fflhos meus netos, o .fiJturo esta aqui". So que 0 Brasil eo pais do .fiJturo e o slogan 

da epoca do Medici, entao censuraram e rnandaram trocar e eu mudei para -

" queria falar de uma terra com praias do norte e vinhos no sui, a praia era suja e o 

vinho vermelho, vermelho secou, acabo a festa, guardo a voz e o violiio ou saio por 

af raspando as cores para o mofo aparece:r'' - entao eu mandei urna coisa muito 

mais forte e passou. Na epoca tinha aquela coisa de tudo colorido, "Brasil ame-o ou 

deixe-o", e eu estou dizendo a core falsa, e debaixo de urn mofo danado. A outra e 

dizendo isso, "memoria de tanta espera, o meu corpo subindo e eu ja wjo o meu 

corpo desce:r''. E o inevitivel da vida, e eu to preocupado com isso ai, eu tinha 

vinte e poucos anos e acho uma coisa que eu sempre acredito. 

Sobre o disco Clube da Esquina If. o Milton tern urna coisa �e�n�g�r�a�~�d�a� de 

mineiro, primeiro, da gera98-o dele e 0 cara que mais �l�a�n�~�o�u� gente. Primeiro quem 

ele conhecia : o Lo, o Beto, o Tavinho Moura, o Nelson Angelo, e outros. Agora 

nesse disco tern Joyce, Mauricio Tapaj6s, Clementina de Jesus, Francis Hime, Elis 

Regina, Rui Guerra, porque mesmo no primeiro disco ele deixou de ser urn cara e 

nos outros discos ele tava incluindo os outros, gravando mmica dos outros caras, 

ele tava sempre abrindo �e�s�p�a�~�o� pro trabalho de quem ele gostava. 

Credo, essa musica tern urna hist6ria mesmo porque o movimento no Brasil 

depois do Al-5, o neg6cio ficou complicado, e ai em 77, passados 10 anos, �c�o�m�e�~�o�u� 

a ter outra vez o movimento estudantil e �c�o�m�~�u� a ter passeata estudantil no 

Brasil inteiro, e em 78, teve o movimento do ABC, dos metalfugicos, entao essa 

musica fala justamente desse movimento da juventude estudantil pelas ruas da 

cidade. Eu percebi isso, que tava vindo uma coisa boa, uma ode a �e�s�p�e�r�a�n�~�a�,� a 
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juventude tava tomando de novo conta da rua. De novo tli num contexto politico, 

tanto que o nome e Credo, 'eu acredito'. 

Omoa, Omoa, a m1lsica mesmo me levava muito pra uma batida de barco, 

de remo e que falava dos Ava Canoeiro, que estiio em extin¢o, e quase que eles 

acabam todos por causa da inunda¢o de Sobradinho. 

Ruas da Cidade, letra do Marcinho fala das ruas de BH. 

Maria, MarUi sao Marias minhas, e volta a Diamantina outra vez, inclusive 

porque Maria Maria, sem letra e do bale do Grupo Corpo, que �l�a�n�~�o�u� o Grupo, 

que e uma mistura de algumas experiencias com Maria que eu tive. Primeiro foram 

as empregadas de Diamantina, todas eram de Itamarandiba, todas negras e depois 

ficaram com a gente em BH. Tinha a Maria do Cardeiro, a Maria do Tatiio e tinha 

a Maria Tres Filhos, que depois eu fiz uma m1lsica. Foram pessoas que me 

influenciaram muito, Marias Negras, e a hist6ria tava no bale, que depois eu contei 

aqui: fala de uma Maria que casou, teve tres filhos, e ficou viuva. Era uma menina 

que nao sabia de nada, como acontecia muito no norte de Minas, e a musica nao 

tinha letra no bale. Ai eu fiz a letra, algumas Marias que influenciaram a minha 

vida. 

0 que foi kito de Vera: o Bituca tern uma musica chamada Vera Cruz, 

fantlistica, com letra do Marcio Borges, e depois ele fez uma outra que era uma 

referencia musical a ela, e ai a gente ficou pensando o que foi feito dessa Vera. 

Entiio o que aconteceu foi que ele pegou a mesma musica e deu pra mim e pro 

Marcinho fazer a letra. 0 Marcio falou 'o que fbi kito de Vera', daquela Vera, e eu 

falei 'o que foi feito devera' junto , ou seja, de verdade, porque se passaram dez 

anos, e uma reflexao sobre o que se passou, e eu contei isso, 'o que foi feito amigo 

de tudo o que a gente sonhou '. 

Em Paixiio e Fe eu volto a Diamantina, Semana Santa de Diamantina, e as 

ruas "capistranas" sao as pedras das ruas. No domingo de Pascoa, tudo colorido, 

as pessoas colocam as colchas nas janelas, tern o drama da religiao, mas tern o 

drama do povo tambem. Belo Horizonte e a sintese de vanas Minas . Todos nos 

andamos pelo interior e trouxemos o clima. 
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0 Disco Milagre dos Peixes quem produziu fui eu, o do estiidio. 

Cybelle: Ha urn livro que diz sobre o hermetismo do discurso musical, que 

passa a requerer urn publico alvo cada vez mais especializado, que foi urn pouco o 

que aconteceu com voces na epoca. 

Fernando: Era uma musica elaborada, o pessoal achava complicado, a 

Odeon nao atrapalhava, mas tambem nao fazia nada pra divulgar. A gente era 

livre, e eu achava que se o pessoal conhecesse as musicas eles iam �c�o�m�e�~� a 

cantar, tanto que, quando o disco Gube da Esquina �c�o�m�e�~�o�u� a vender, o Milton ja 

tava fazendo muito show por ai, e as pessoas �c�o�m�~�a�m� a assimilar. A gente nao 

tinha a �p�r�e�o�c�u�p�a�~�o� de ser hermetico, nao. 
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ENTREVISTA COM LO BORGES 

BELO HORIZONTE 

02/11/98 

Cybelle: Eu gostaria de falar com voce sobre o primeiro disco Clube da 

Esquina, que foi seu e do Milton. Como foi a escolha do repert6rio, quem escolheu 

as musicas do disco, quem fez 0 disco? 

Lo: Esse disco come<;:ou a ser criado, a ideia nasceu a partir da esquina da 

casa da minha mae, onde eu ficava tocando vioHio. 0 Milton come<;:ou a tomar 

conhecimento das minhas composi<;:5es e passou a grava-las, gravou no disco 

anterior ao Qube da Esquina e a partir dai, o meu desenvolvimento como 

compositor. Ele foi meu parceiro na musica Qube da Esquina, se entusiasmou 

comigo e me convidou para fazer urn disco conjunto, chamado Clube da Esquina, 

homenageando as pessoas que ficavam tocando vio1ao naquela esquina. Eu tinha 

16 anos quando ele me convidou e are o disco sair eu tinha 18. Foi uma coisa 

surpreendente pra mim porque eu tava come<;:ando a compor, e rive que pedir 

permissao pra minha mae pra ir pro Rio. Fomos pro Rio, mas falei pro Bituca, 

que eu nao tinha a menor inten<;:ao de fazer urn disco, eu nao tinha nenhuma 

inten<;:ao profissional, e como o Beto Guedes era o cara mais ligado comigo 

musicalmente porque a gente ja tinha tocado junto no grupo cover dos Beatles, eu 

disse que s6 iria ao Rio se o Beto fosse tambem. Ele disse "tudo bern, mas o disco 

eu quero dividir com voce. 0 Beto eu adoro e e1e pode ate ajudar". Ai fomos na 

casa do Beto pedir para a mae dele permissao e ai o Beto foi. Fomos morar como 

Milton no Rio e ficamos lei uns meses. Eu nao tinha nenhuma bagagem como 

compositor ainda, vcirias musicas disponiveis, e nesse tempo eu e o Beto fizemos 

parte da banda que fazia shows com o Milton no Rio. Entao urn emprescirio 

emprestou uma casa pra gente em Mar Azul, Niter6i, e foi nessa casa que o 

repert6rio foi se fechando, eu fazia as minhas can<;:5es, o Bituca compunha o dia 
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inteiro, e o Beto ficava mais tocando. As musicas foram surgindo, eu nao tinha um 

repert6rio quando ele me convidou pro disco. Eu assustei e rive que criar tudo la no 

Rio. A casa �c�o�m�e�~�o�u� a ser freqiientada por vcirios milsicos, mas quem morava 

mesmo na casa era eu, o Beto e o Bituca. Eu vi o Bituca fazer vcirias musicas: Lilia, 

San Vicente, e ele me viu fazendo as minhas. A gente discutia sobre quem poderia 

ser o parceiro das musicas e eles (os parceiros) freqiientavam a nossa casa. 

Enquanto o Milton continuava fazendo os shows, eu e o Beto ficivamos na praia. 

Trem Azul ja tinha sido feita em Belo Horizonte, porque de vez em quando a gente 

vinha pra ci, mas tambem ficivamos bastante reclusos lana casa do Rio. E a partir 

dessa casa em Mar Azul e que o disco foi saindo. 0 disco �c�o�m�e�~�o�u� a ficar mais 

concreto na nossa �c�a�b�e�~� e o que a gente fez, foi ficar junto num determinado lugar 

compondo, e nem sempre era parceria. Na realidade n6s temos poucas parcerias, a 

nossa parceria era da vida mesmo, morar junto, ouvir junto o que o outro fez, 

comer junto, e a maioria das musicas a gente fez nessa casa em Mar Azul. 

Cybelle: Sobre a capa do disco ... 

Lo: A capa foi uma foto do Cafi, que foi uma sacada. Passeando de carro 

ele viu essa cena, um menino pretinho um pouco mais velho e um outro branco um 

pouco mais novo, e essa ideia foi dele e do Ronaldo Bastos que andava muito com 

ele. A capa de tras e da Rua Divin6polis, uma das vindas da gente em BH, 

enquanto a gente fazia o disco. Ele armou a foto e tern tres irmaos meus la, junto 

com uns meninos da rua. 0 fot6grafo aproveitou uma coisa que tava acontecendo 

que era eu e o Bituca voltando do bar e meus irmaos foram encontrar a gente. 0 

fot6grafo pediu pra gente repetir a cena. 

Cybelle: Sobre a escolha do repert6rio, era o Milton que escolhia as musicas 

ou voces dois, como era? 
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Lo: 0 Clube da Esquina foi urn registro daquilo que a gente tava 

compondo naquele momento. Agora musicas como Me deixa em paz, eram coisas 

que o Milton escolheu, ou entao Dos Cruces que ele gostava muito, que nao eram 

�c�o�m�p�o�s�i�~�o�e�s� dele. 0 que nao era �c�o�m�p�o�s�i�~�o� minha nem do Milton era ele que 

escolhia mesmo, porque eu tava estreando como compositor, cantor. Paisagem na 

Janela eu fiz a musica e apresentei pro Fernando Brant, e 90% das minhas �c�a�n�~�6�e�s� 

sao assim: eu �f�a�~�o� a musica e apresento para os parceiros. Os Povos o Milton 

compos com o Marcio; Saidas e Bandeiras ele compos em Mar Azul; Um gosto de 

sol era da epoca; Pelo Amor de Deus tambem e da epoca; talvez Os Povos eles 

tenham feito urn pouco antes; Lilia eu lembro do dia em que ele fez; Trem de 

Doido foi feito em Mar Azul; Nada Sera como Antes, Ao que vai nascer, Tudo o 

que voce podia sera gente fez em BH, no dia em que eu conheci o Paulinho da 

Viola. Ele apareceu na casa da minha mae e eu tava compondo essa musica. Cais e 

da epoca, Trem Azul eu fiz em BH e o Ronaldo Bastos me entregou a letra em Mar 

Azul. As vezes eu conversava urn pouco sobre o tema, mas normalmente eu fazia a 

mttsica e dava pros caras botarem a letra. 

E era urn pouco assim, eu e o Beto eramos os meninos, e os adultos faziam 

as letras. A gente nao se preocupava com esse lado de escrever as letras, porque 

tinha pessoas maravilhosas pra escrever, e eu ja fazia a mttsica sabendo pra quem 

eu ia dar pra botar a letra. Depois da musica pronta eu escolhia pra quem eu ia dar. 

Eu pensava "essa musica tern o maior estilo do Ronaldo", por exemplo. Nuvem 

Cigana eu fiz em Mar Azul num dia em que tava chovendo muito. Quem deu o 

nome pra essa musica foi o Ronaldo, tern a ver com o grupo dele, o Nuvem 

Cigana. As vezes eu ajudava a dar o nome, as vezes eu ajudava algumas coisas da 

�c�o�m�p�o�s�i�~�a�o� dizendo pro letrista, "eu escutava essa frase terminada em ao, e nao em 

a", e uma coisa de fonetica. Muitas vezes voce faz uma musica e escuta certas 

coisas e ai sugere pro parceiro, as vezes coincide esse tipo de coisa. As vezes, tern 

frases que voce quer que termine em "a" e termina em "o" e voce nao se sente bern 

e ai a gente fala pro parceiro "nao dii pra mudar?". Voce vai consertando essas 

coisas do som, da sonoridade das palavras e nao do conteudo. As interferencias 
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tern aver com isso. Um girassol da cor do seu cabelo eu fiz a melodia de uma 

tacada s6, as duas partes. A segunda e meio progressiva, a melodia veio muito 

nipido, eu fiz em meia hora. Estrelas e uma vinheta. 0 Gonzaguinha participou do 

coro. 

A grava¢o desse disco e muito especial porque todos OS musicos queriam 

participar de todas as faixas e todo mundo tocava de tudo, as vezes eu via o 

Toninho Horta, urn dos melhores guitarristas do mundo tocando caxixi. Em Me 

Deixa em Paz eu toquei surdo. Isso foi muito interessante, todo mundo tinha tesao 

em participar das faixas. 

Cybelle: A mU.Sica que mais me impressionou foi Trem de Doido, me 

causou urn estranhamento. 

Lo: Eu acho que e porque ela �c�o�m�e�~� com tudo, todos os instrumentos, 

urna sonoridade muito anos 70, o solo de guitarra, tinha a ver com o Beto, com o 

Flavio Venturini, gente de BH que gostava daquelas coisas e eu pensei daquele 

jeito mesmo, ela e uma balada. A parte musical e urn pouco influenciada pelo disco 

do Crosby, Still, Nash e Young, o Four Way Street ao vivo, que tern os quatro 

tocando guitarra, e eu queria que tivesse urn pouco aquele clima. 

Cybelle: Sobre o disco Gube da Esquina II ... 

Lo: Esse disco foi uma outra hist6ria. 0 primeiro foi urn disco que eu 

assino, e urn disco do Milton e do Lo, agora o segundo era urn disco do Milton com 

convidados, em que eu participei, numa medida diferente. No primeiro eu tava 

completamente envolvido, participei desde o �c�o�m�e�~�o� ate o fun. 0 segundo era do 

Milton com muitos convidados. Nesse disco eu participei mais das minhas faixas. 

Tern Pao e Agua e Ruas da Cidade que sao minhas. Esse foi o disco que contribuiu 

para �r�e�f�o�r�~�,� identificar "a coisa do Gube da Esquina sao os mTisicos mineiros': o 

pessoal do Clube da Esquina. Se tivesse acontecido s6 o primeiro, teria sido o 
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disco do Milton Nascimento e do L6 Borges mas como teve o segundo, o segundo 

disco entao estigmatizou isso. Virou a referenda "o pessoal do Gube da Esquina ". 

A minha versao do Clube da Esquina e diferente da do Mardo. Na 

verdade, essas historias do Clube da Esquina sao muito antigas e muitas vezes o 

que eu falo aqui nao confere com o que o Marcinho vai falar ali, com o que o 

Milton vai falar, porque o tempo passa e a memoria e uma coisa com a qual voce 

nao pode contar, com a coincidencia de memoria de todo mundo. Eu acho que e 

urn barato o que o Marcinho fala no livro dele que "o livro nao pretende ser 

nenhuma verdade absoluta", e que recorreu s6 aos fatos da memoria da cabe9<1 

dele, nao recorreu a nenhum documento. Ai quando o livro saiu, eu e o Milton 

diziamos "essa historia nao e bern assim", e ate nao coincidem muito porque 

passou muito tempo, 25 anos atras, e tern coisas que eu lembro de uma maneira, o 

Milton lembra de outra. 

Nao me envolvi tanto no Gube da Esquina II quanto no primeiro Clube da 

Esquina. Eu acho que o Oube da Esquina II e que deu margem para ficar 

conhecido "o pessoal do Clube da Esquina" que e a referenda dos milsicos 

mineiros. Talvez se nao tivesse acontecido o Qube da Esquina II e tivesse s6 tido o 

Clube da Esquina I, ai entao Clube da Esquina teria sido s6 urn disco do Milton 

Nascimento e Lo Borges. A partir do momento em que teve o disco Oube da 

Esquina II, que botaram todos os mineiros dentro de urn disco e fi.cou "ah, o 

pessoal do Clube da Esquina" e que ate hoje e uma referenda. Ai eu passei a ser 

urn "tambem do Clube da Esquina", as pessoas me perguntam "voce tambem e do 

Clube da Esquina?", mal sabe a pessoa que eu sou envolvido nessa hist6ria ate o 

�p�e�s�c�~�o� desde o comec;:o, eu inventei esse nome Clube da Esquina. 

Apesar do livro do Marcinho falar diferente, a minha versao e outra. Nao e 

querer assumir a paternidade, nao. Mas o Clube da Esquina na verdade, como 

era a esquina da casa da minha mae, surgiu numa brincadeira das pessoas que 

ficavam sentadas - que nao eram os musicos - os musicos raramente iam. As 

pessoas que fi.caram famosas no Clube da Esquina, a gente se encontrou nos 

discos, em esmdio, mas na esquina da casa da minha mae sentava urn pessoal que 
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nunca foi musico, nao tern nada a ver com musica e eu era o unico cara que tocava 

violao. Era a turma do futebol, da minha idade, e agora eu t6 falando em nome 

deles. Chegava a noite, quem tinha maior poder aquisitivo dizia que ia a tal clube, 

que em BH tern muito essa hist6ria de clube, e quem nao tinha dinheiro ficava hi. 

Urn dia urn menino amigo meu disse "pois e, o meu clube e esse aqui mesmo, na 

esquina", e eu disse: "eo Clube da Esquina". Ai �c�o�m�e�~�a�m�o�s� a chamar o lugar de 

Oube da Esquina e quando o Marcinho ja chegou no lugar pra fazer a letra da 

milsica Gube da Esquina o nome ja existia e era a turma do futebol que sentava 

ali. Inclusive quando foi colocada a placa la homenageando, algumas pessoas 

fizeram cartazes em protesto dizendo que muito antes disso virar Clube da Esquina, 

antes de virar uma coisa musical, elas ja tinham sentado la e ninguem nunca tinha 

citado em livro ou em outro lugar, ate meio revoltado. Mas isso nao descaracteriza 

o que o Marcio escreveu, e que cada urn tern a sua �l�e�m�b�r�a�n�~� e a minha e de que o 

nome Oube da Esquina nao tern nada a ver com o que o Marcio fala no livro. 0 

nome ja existia, as pessoas do bairro e que chamavam o lugar de Clube da Esquina, 

era o pessoal da minha idade, do futebol, o pessoal da musica, e eu levava o violao 

pro futebol. Quando alguem passava dizendo que tava indo pra urn clube a gente 

falava "eu nao vou, porque nao tenho dinheiro, vou ficar aqui no clube, o Qube da 

Esquina". E ai no bairro ficou conhecido como o Clube da Esquina. Foi depois que 

surgiu a milsica e a hist6ria que o Marcio conta. Mas existiu uma hist6ria anterior 

ao Oube da Esquina e eu t6 falando em nome deles, que eu ja vi eles reclamarem 

publicamente e eles nao tern voz pra isso. E eu t6 falando pra voce colocar na sua 

tese, sem nenhuma pretensao de desmentir o que o Marcio disse porque na verdade 

a abertura do livro dele diz que os fatos podem nao coincidir, e essa hist6ria da 

esquina, de como surgiu esse nome nao confere com a minha mesmo. 

Cybelle: Quando voce compunha, era influenciado por irnagens, 

�v�i�s�u�a�l�i�z�a�~�o�e�s�?� 
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Lo: Sim, tern esse componente de uma forma, eu sempre gostei muito de 

janela, essa coisa de visual e nos anos 70 a gente tomava muita coisa de droga, eu 

tomava muita mescalina, urn alucin6geno, o LSD. A principal caracteristica era 

que tudo se desmanchava em cores, e eu sempre fui muito visual e ainda hoje pago 

o pre9o, porque eu comecei a usar 6culos depois dos 40 anos e eu sabia que eu ia ter 

essa dificuldade em enxergar as coisas, porque naquela epoca eu enxergava demais. 

Eu tomava muito cha de cogumelo, fi.cava vendo mil coisas, muita coisa minha era 

visual, entiio eu particularmente tinha muita coisa visual mas sempre meio regido 

por essa coisa de droga. Belo Horizonte tern uma luz, uma luminosidade toda 

propria, urn Iugar bonito, a coisa das montanhas. Talvez isso tenha despertado em 

mim a coisa original, essa beleza plastica que eu sinto em BH. E uma cidade em 

que as cores sao muito defi.nidas, as arvores sao verdes mesmo, o lodo da rua 

quando chove tern uma cor forte, as montanhas parecem de cartolina, de tiio vivo 

que e. Eu sempre rive uma liga91lo visual com as coisas, independente das drogas, 

mas a droga exacerbava isso, e eu de olho fechado ficava vendo coisas e esse 

componente visual, o introspecto, e o extemo que sempre foi estimulante. Eu acho 

muito legal ver as coisas, e naquela epoca eu gostava muito de ir a lugares bonitos, 

por de sol, eu adorava sentar num Iugar bonito, era urn jorro de elementos pra 

compor. 0 Beto ja nao tomava droga, ele vivia mais num predio bern fechado, sem 

vista. 0 Beto tinha uma vista mais intema, e eu precisava de uma vista, gosto muito 

de janela, s6 moro em Iugar que tern vista, isso tern a ver com a hist6ria pessoal. 

Cybelle: Voce sentiu a epoca da ditadura, isso teve uma influencia sobre 

voce? 

Lo: Era uma coisa horrivel, eu nao tenho a menor saudade daquele tempo e 

coincidiu com a epoca em que a gente tava fazendo a nossa inicia91lo musical, 

participando do disco Clube da Esquina, com perspectivas profi.ssionais, a partir do 

disco que foi uma coisa muito bonita. Mas morar no Rio de Janeiro era urn saco 

porque juntava mais de tres pessoas numa casa e ja fi.cava aquele grilo de que 
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podia ser um aparelho subversivo e as pessoas viviam uma paranoia. Eu tinha 17 

anos e sai da casa da minha mae e a situac;ao politica era terrivel, eu sentia falta 

deles, eu queria ficar perto do meu pai e da minha mae, a policia intervia o tempo 

todo. Quem pensa que o Clube da Esquina era o tempo todo aquela coisa 

romantica de ficar tocando na calc;ada, "naquela cal91Ida fizgindo pra outro lugar': 

na verdade tava fugindo da policia, pulando o muro com o violao na mao. A 

policia era muito arbitraria, e mesmo nao estando ligados a ideia de aparelho 

subversivo, estavamos ligados a droga, e eu fiquei muito tempo sentando naquela 

esquina e ficando apreensivo porque quando aparecia a policia nao se tinha 

altemativa: ou corria ou ia preso. Se voce ficava la era preso, eu fui preso duas 

vezes em BH, sem estar fazendo nada, s6 por estar tocando violao na esquina. E 

isso interreria na nossa vida, voce nao podia transitar pelos lugares, nao podia 

exercer sua liberdade de uma maneira tranquila. Eu mergulhei em droga porque 

tinha que ir pra algum Iugar, nao podia ir pra fora, entao tinha que ir pra dentro. 

Muitas vezes eu nao pude voltar pra casa porque sabia que o quarteirao tava 

cercado por policia. Ou entao ficava uma semana dentro de casa com medo da 

policia. Porque a ditadura fez varios filhotes, entao todo policial que tinha no 

quarteirao, a ditadura deu um poder pras pessoas arbitrarias, que qualquer um que 

tivesse algum recalque, a pessoa se julgava um general, era s6 chamar a policia. E 

isso era em qualquer Iugar. No Rio a gente tambem ficava confinado. Tern uma 

hist6ria engrac;ada, em Mar Azul, que a gente nao sabia que atras da nossa casa 

tinha um neg6cio de exercicio do Exercito, e estavamos todos la em casa, o Beto, 

eu, o Ronalda Bastos. Eu eo Ronaldo estavamos viajando de LSD, um domingo 

oito horas da noite. Comec;ou uns tiros de canhao, e o Ronalda entrou em panico 

porque ele tinha participado de algumas coisas de resistencia a ditadura, tinha 

escondido preso politico na casa dele, e ele tava querendo entrar embaixo da cama, 

e eu tentava raciocinar com uma certa 16gica: "nao e possivel que eles vao querer 

pegar a gente com canhao". Eu fiquei tao irnpressionado com o estado que o 

Ronalda ficou que eu curei, eu parei de viajar na hora. Atras da gente tinha o 

Exercito e a gente nao sabia. 
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Cybelle: Eu estou trabalhando com o conceito de que a obra de voces tern 

uma estetica musical propria, que veio depois da Tropiccilia. 

Lo: Na verdade a importancia do Clube da Esquina na musica brasileira, 

ela nao existiu catalogada pelos criticos. Diferente do que acontece fora do Brasil, 

eu tive conhecimento que tern gente que estuda o Clube da Esquina, mas eu que 

estive envolvido a vida inteira nisso, eu constatei o contri:irio, o quanto o Clube da 

Esquina foi importante para a musica popular brasileira. Porque em todos os 

lugares que eu fui pelo Brasil, tern como referencia a nossa musica. 0 sucesso que a 

gente nao fez com os criticos, a gente fez com o publico. Nossa musica plantou 

muita coisa boa e muita gente aprendeu a tocar com a nossa musica. 

Principalmente musicalmente n6s fomos influencia pra muita gente. Mais de uma 

�g�e�r�a�~�o� aprendeu a tocar violao, e �c�o�m�e�~�o�u� a compor por causa da nossa mt'isica. 

0 Pat Metheny veio pro Brasil e quis tirar foto comigo no Clube da Esquina. No 

Japao tern gente cantando as minhas musicas, urn publico jovem estava no meu 

show e sabia cantar as letras. Entao este reconhecimento hist6rico pra mim nao faz 

falta porque a critica no Brasil e meio pobre, nao e a altura da cultura que se faz no 

Brasil. Eu estou meio naquela "os caes ladram e a caravana passa", porque se isso 

fosse importante pra mim, eu tava fracassado, eu pensaria que o meu trabalho e urn 

lixo. Nesse sentido eu dou mais valor ao Tinhorao, apesar de nao concordar com 

quase nada do que ele fala, mas pelo menos e urn cara que estuda. 

Recentemente o pessoal do Planet Hemp chegou pra mim e s6 faltou fazer 

reverencia, reconhecendo o meu trabalho, urn respeito que a critica nao tern. 

Cybelle: Eu tenho dito que voces inauguraram uma nova estetica musical 

no campo do tratamento mel6dico e harrnonico. Como fica a harmonia no seu 

trabalho? 
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Lo : Eu acho que eu fico meio no meio entre o Toninho Horta e o Beto 

Guedes. Eu fui o cara que misturou urn pouco as coisas, o Toninho e o cara da 

harmonia e o Beto e o cara da melodia. 0 Beto e o cara que pega os acordes mais 

simples, e faz as coisas mais legais. 0 Tavinho Moura e o cara que estuda o 

folclore, e o rei da harmonia tambem, da coisa mais regionalizada. Eu fiquei no 

meio, entre o pop do Beto e da influencia da bossa nova que rolava la em casa, me 

situo assim, urn pouco baladeiro. 0 Beto e bern mais baladeiro, eu nao sou nem 

baladeiro nem urn rei da harmonia. Meu transito e menos definido. Urn cara do 

Skank disse na televisao que o "Lo sempre foi o mais rock'n roll do Clube da 

Esquina". Cada urn tern uma visao da gente. Pra mim, eu fico entre o Toninho eo 

Betomesmo. 
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ENTREVISTA COM MARCIO BORGES 

CAMPINAS 

ABRIL I 97 

Marcio: (comentando este projeto de pesquisa) Eu vejo esse trabalho como 

urn resgate de urn trabalho que foi super importante, mas que nao foi absorvido 

pela midia, nao teve penetrac;:ao, nao foi urn trabalho considerado popular, e as 

novas gerao;:oes estao renomeando urn valor para ele. 

Cybelle: Em minha pesquisa bibliografica, percebi que existe uma lacuna 

entre a Tropicalia e a musica produzida nos anos 80. 0 Clube da Esquina parece 

nao estar incluido na historia da musica popular brasileira. Nao ha quase nada 

escrito sobre o Clube da Esquina, excetuando o seu livro ( Os Sonhos Niio 

Envelhecem). 

Marcio: Nao foi urn preconceito, mas foi o estilo do nosso trabalho, nos 

nunca fomos muito ortodoxos em nosso trabalho, sempre fomos muito amadores, 

nunca houve urn esquema profissional, a gente nunca deu bola pra midia. Essa e 

uma das causas dessa lacuna. 

Tanto quanto a Tropicalia, o Clube da Esquina foi urn movimento que 

conseguiu aglutinar urn grande nli.mero de valores individuais e apresentar urn 

trabalho coerente, que refletia sobre os problemas da epoca, colocava a epoca. As 

musicas buscavam uma fundamentao;:ao poetica, citao;:oes internas, urn trabalho 

elaborado. A gente tinha coisas pra colocar, a gente queria mexer com 

determinados sentimentos, a gente fazia as coisas muito voltados para o universo 

estudantil, que era o nosso universo na epoca. A nossa musica era veiculada 

principalmente dentro das universidades, os festivais eram assistidos por estudantes 

e o proprio movimento estudantil era mais presente naquela epoca do que hoje. 0 

movimento estudantil estava nas manchetes, existia uma consciencia maior do que 

existe hoje. 
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Na epoca a gente vivia uma situa<;ao que era pre revolucionaria, Joao 

Goulart, movimentos revoluciomirios estourando em todo o mundo, tendo a frente 

a vanguarda estudantil, o movimento estudantil tinha uma representatividade 

muito grande e a musica acontecia dentro deste grande contexto cultural. 0 

sucesso, o objetivo capitalista estava ausente dos nossos destjos, pelo contrario, a 

gente queria fazer uma musica revolucionaria, que contestasse os grandes valores 

vigentes, a gente nao queria o sucesso, a gente queria questionar essa fabrica de 

sucesso. Por isso o nosso trabalho nao tinha urn grande apelo junto as massas, pelo 

contrario, era urn trabalho de vanguarda, junto, e tanto quanto a Tropicilia foi urn 

trabalho de vanguarda, e que teve uma importancia muito grande na area musical 

e cultural. 

Inclusive o Clube da Esquina infl.uenciou muita gente musicalmente, e 

tambem houve grandes dilui<;oes posteriores no nosso trabalho pelas quais a gente 

nao pode se responsabilizar. A toada, a musica facil, querendo colocar a genese 

disso no movimento de mU.Sica mineira. Mas a gente nunca aceitou a paternidade 

destes movimentos diluidores, pelo contrario, o nosso movimento era radical, a 

gente era urn movimento espontaneo porque a gente nao tinha urn estatuto nem 

tinha a pretensao de ser urn grupo. 

Eramos urn monte de amigos convivendo no mesmo espa<;o fisico, tendo os 

mesmos lugares pra se apresentar e foi deste contexto que a nossa mU.Sica fluiu e 

nos somos muito fruto da nossa epoca, muito anos 70. 

N6s convivemos o tempo todo com a censura, a gente tinha uma intera<;ao 

com a nossa epoca, porque a nossa linguagern era a linguagem permitida pela 

nossa epoca, e a situa<;iio criou urn tipo de linguagem na epoca que era a metafora, 

era a forma de voce falar de uma coisa, fingindo que tava falando de outra. Hoje 

vale o exagero da linguagem, a hiperbole. 

Era uma epoca pre revolucionaria no mundo inteiro e as for<;as dominadoras 

da epoca se organizaram, as classes dominantes instituiram ditaduras chaves em 

lugares chaves para conter essa revolu<;ao, nao deixar acontecer, abafaram a custa 

de tanques, assassinatos, desaparecimentos. Isso no Chile, no Brasil, na Argentina , 
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na Bolivia, e a nossa gera¢o foi muito podada em nossos anseios revolucionarios. 

Fomos testemunhas oculares do mal que a ditadura fez as gerac;:5es que nos 

sucederam, onde o nacionalismo virou deboche. 

Cybelle: Eu tambem estava pensando na minha pesquisa em esrniuc;:ar urn 

pouco as letras de voces em busca das metaforas, uma especie de tradu¢o das 

metaforas, que passa por urn carninho literano e politico. 

Tambem quero abordar a musicalidade de voces que me evocam muitas 

imagens, isso tern a ver com a quest:ao do cinema. Voce concorda com essa 

colocac;:5es? 

Marcio: Concordo, inclusive nao e a toa que o Ruy Guerra foi pedir 

mii.sica pro Milton - a nossa musica evocava muita imagem - Ze Vicente tambem, 

Nelson Pereira dos Santos, tambem. E porque nos eramos a cultura da irnagem, do 

cinema. Somos a gera¢o do cinema, o cinema compreendia as artes plasticas, o 

teatro, a danc;:a, a imagem em movimento, a musica, tudo estava dentro do cinema, 

que era a arte mais completa pra nos. Foi uma gera¢o criada na magica da sala 

escura, do cinema. Eu sou de uma gerac;:iio pre televisao. Os filmes que a gente via 

em BH era a mesma coisa que se via no mundo inteiro, a gente sonhava com uma 

globalizac;:iio comunista, ate crista. Na rninha epoca havia uma preocupa¢o 

humanista, os best-sellers eram os romances sociais, a gente lia os classicos. 
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ENTREVISTA COM NIV ALDO ORNELAS 

RIO DE JANEIRO 

10/07/98 

Cybelle: Eu gostaria que voce falasse urn pouco dos tempos anteriores ao 

Clube da Esquina. 

Nivaldo: Este eo Berimbau Clube (apontando para uma foto), no Edificio 

Malleta, onde no 2°. andar era a vida noturna de Belo Horizonte. Estava tudo 

concentrado hi, com bares e livrarias. Minas Gerais tern uma tradi;;:ao cultural 

fortissima, OS Bandeirantes e que inventaram Minas Gerais e de certa forma Minas 

tern uma tradi;;:iio cultural mais forte que Sao Paulo, porque Portugal trouxe tudo 

que tinha de born na Europa para ai e antes do golpe militar no Brasil tinha muitos 

escritores. Tinha em BH urn bar dos comunistas charnado Bucheco, que era ao lado 

do Edificio Maletta, e tinha esse clube de jazz, o Berimbau, fundado por nos. Nos 

eramos os donos: eu, o Helvius Vilella, Pascoal Meirelles e lldeo Soares, e o 

Antonio Moraes, arquiteto, foi quem projetou o Berimbau. Foi o primeiro bar, 

acho, no Brasil neste estilo na epoca, com posters na parede. Nessa epoca o Milton 

e o Wagner Tiso nao tinham chegado em BH ainda. 0 Clube da Esquina veio de 

uma outra coisa, veio desse movimento de mtisica de vanguarda de mtisica 

instrumental em BH e depois e que chegaram o Milton, o Wagner, o Paulinho 

Braga. 0 pessoal do interior ficava sabendo que tinha urn movimento, e no Maletta 

era interessante porque nao era so musica-tinha o bar dos jomalistas, o Lua Nova, 

a Cantina do Lucas do pessoal das artes pl<isticas, tinha Ia fora o Pelicano do 

pessoal de cinema, do Marcinho, em cima tinha o Sagarana dos escritores, e ao 

lado o Berimbau que era efervescente. 

Ocasionalmente eu freqiientava o Ponto dos Musicos porque era urna outra 

turrna, outra gera;;:iio, dos musicos de baile. Sou de Belo Horizonte, bairro Nova 

Sui;;:a. 
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0 Jornal da Tarde foi fundado pelos mineiros, urn deles meu irmao. Em BH 

tinha muito jornal born, 0 Di<irio de Minas, o Binomio e o Ultima Hora, e os caras 

eram revolucion<irios. Entre eles o Fernando Gabeira, o Fernando Moraes, 

Fernando Mitre, Carrno Chagas, Ivan Angelo, Luciano Ornelas, editor-chefe do 

Estadao e esse povo fundou o Jornal da Tarde. 0 Mesquita foi a BH, e chamou os 

caras para fundar urn jornal novo. Na verdade o Clube da Esquina foi o resultado 

daquilo tudo que aconteceu antes. 0 Gabeira era o U:nico reporter que falava ingles 

em Belo Horizonte, ele e de Juiz de Fora mas sempre morou em BH. 0 Henfil, 

meus irmaos e que colocaram esse apelido nele, e o Betinho , irmao dele, esse povo 

tambem era de jornal. Y ara Tupinambi, artista phistica, o povo de cinema, que era 

muito forte em BH, era urn movimento cinernatogratico. 

Cybelle: Como e que foi a sua entrada no grupo do Clube da Esquina? 

Nivaldo: Na verdade eo contr<irio, como eles entraram para o nosso grupo. 

Primeiro porque o Bituca nao tinha nenhurna �i�n�t�e�n�~�o� de fundar urn movimento. 

Isso tudo que eu estou te falando coincidiu com a �R�e�v�o�l�u�~�o�,� o golpe de 64, com 

essa epoca. A partir dali, inclusive o dia da �i�n�a�u�g�u�r�a�~�o� do Berimbau foi no dia em 

que o Brizola foi a BH, teve urn neg6cio no Minas Centro que antes era a 

Secretaria da Saude, e o Helvius disse que o pau tava quebrando, com os 

comunistas apanhando. A �i�n�a�u�g�u�r�a�~�o� do Berimbau foi urn acontecimento 

importante, porque nao tinha urn lugar como aquele em Belo Horizonte, lugar de 

rnusica, com porteiro. 0 Antonio Moraes era a pessoa que tava sempre junto, 

produzindo, dando ideias pra gente e que projetou o Berimbau. Outro cara da 

turma era o Tavito, que mora no Rio agora, e fez parte do Som Imagin<irio. Outro 

importante era o Aecio Flavio, talvez o mais importante de todos, ele e Helvius 

Vilella mais Celio Balona sao os nomes mais importantes, e o precursor de todo 

esse movimento musical se chama Chiquita Braga, ele e mais velho e ensinou a 

todos, foi o cara que influenciou o Toninho Horta. Na �i�n�a�u�g�u�r�a�~�o� do Berimbau o 
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pessoal de cinema tambem foi. Mas tudo isso foi a "pn!-hist6ria" do Clube da 

Esquina. 

Lena Horta e Yuri Popoffnao sao do Clube da Esquina nem de longe, eles 

sao o resultado; o Juarez Moreira era de uma outra �g�e�r�a�~�a�o�,� 20 anos depois. 

Depois que o Berimbau tava pronto, foram chegando o Bituca, o Wagner, o Paulo 

Braga, o pessoal do interior, e outros. E eles ficaram sabendo que tava borne foram 

chegando em BH, ai o movimento foi engrossando. Em 1966 o Milton foi pra Sao 

Paulo e conheceu o Agostinho dos Santos que dava uma �f�o�r�~� pra ele, o Wagner 

veio pro Rio e �c�o�m�e�~�o�u� a dispersar o povo. 

Em 69, houve urn Festival de MPB em BH, na Secretaria de Saude e deste 

festival participaram, entre outros, o LO Borges e o Beto Guedes, com a musica 

Equatorial, o TUllo Mourao com a mttsica Retractus, o Tavinho Moura participou 

e foi comigo, o Toninho Horta participou. 0 Milton nao porque ele ja tinha uma 

outra parceria, a Joyce do Rio foi la participar, o Eduardo Conde participou. 0 

primeiro lugar ficou com a musica Como vai minha aldeia, com letra do Marcio 

Borges, mttsica do Tavinho, e o Marilton canton e eu fui como arranjador. Nos 

ganhamos urn premio. Eu lembro do Lo e do Beto com 16 anos no palco, o Bituca 

na plateia, e foi dai que surgiu a �l�i�g�a�~�o� do Milton com a familia dos Borges. 0 

Bituca ficava com a meninada, o Telo, o Nico, a Solange, a garotada de 13, 14 

anos. 0 Nelson Angelo que era bern novo, ocasionalmente Toninho Horta. 0 

Fernando Brant nao freqiientava, ele ainda nao fazia muita coisa com o Milton, eu 

nunca ia, tinha o Mlircio. 

Urn dia o Hermeto Pascoal me chamou pra tocar com ele, ficou sabendo que 

eu tocava bern. Em 73 eu tocava com o Hermeto, as vezes nao tinha publico em 

varios lugares de Sao Paulo, e ai eu voltei pra BH desgostoso com essa hist6ria de 

musica de vanguarda, eu tava a fim de fazer urn trabalho mais artistico. Urn dia o 

Bituca apareceu la em casa e eu tava tocando, a gente ja se conhecia, eu ja tinha 

participado do Clube d1l Esquina I, e o Milton disse que queria juntar o pessoal no 

Rio, s6 a nossa turma, porque as coisas nao estavam bern. Ele tava querendo 
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chamar o Wagner, o Paulo Braga, o Toninho, o Robertinho Silva, o Novelli, para 

gravar o disco Minas. 

Outro agregado era o Geraldo Azevedo, a Beth Carvalho. Formou-se o Som 

Imagimirio e urn dos melhores eventos, a �g�r�a�v�a�~�o� do disco Milagre dos Peixes ao 

Vivo foi uma das coisas mais importantes de que eu participei, no Teatro Municipal 

de Sao Paulo e Teatro Joao Caetano no Rio. 

Essa �f�o�r�m�a�~�o�:� Luis Alves, Wagner Tiso , Toninho, eu eo Robertinho 

Silva, era para o disco Milagre dos Peixes. A outra �f�o�r�m�a�~�o� para o disco Minas 

era Wagner Tiso, eu, Novelli, Paulo Braga, Jamil Joannes, baixista e o Toninho 

Horta. 

0 Som lmagimir:io teve vanas formac;:5es e tres discos, as pessoas mudavam 

muito, o Ze Rodrix era a propria alma do Som Imaginano. Em 72, 73 o Rio era 

muito efervescente, o Rio foi capital do Brasil durante duzentos anos. 0 Rio era 

capital cultural do Brasil naquela epoca e a nossa turma de mineiros que chegou fez 

urn reduto, rnais os agregados, e era muita gente. Aquele movimento que tinha em 

BH, tambem tinha aqui e por tudo isso que estou falando passa o Clube da 

Esquina, que na verdade o Clube da Esquina e o Bituca, o LO, o Beto, o Marcio. 

0 que comec;:ou foi isso ai, so que a gente tava sempre junto, esse povo ia muito a 
minha casa, eu ia muito a casa do Marilton. Tudo muito familia. E no meio disso o 

Bituca, ele falava muito, hoje ele nao fala tanto, acho que por causa do proprio 

sucesso. A gente achava que ia mudar o mundo e de certa forma mudou. 

E quando eu comecei a viajar pro exterior, aqueles caras que a gente 

idolatrava, nos descobrimos que eles tambem nos idolatravam. Fizemos uma tume 
pelos Estados Unidos, com a Flora Purim e o Airto Moreira, e todo mundo 

conhecia a gente. La eu descobri a forc;:a da mt'isica brasileira, principalmente a 

musica mineira. 

Trabalhos como o seu muita gente ja fez porque nao e so da esfera musical, 

mas muito da esfera social. Mas nos so fomos descobrir isso anos depois. Em BH a 

gente era muito discriminado, perseguido, porque para eles a gente era muito 

louco. Porque a turma normal era a turma do Ponto dos Musicos, eo povo que 
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tocava em baile olhava muito estranho pra gente, achava a gente muito doido, 

muito mal arrumado. Mas foi dali que saiu muita coisa. 

0 Aecio Fhivio tern uma foto do Festival de Mllsica M.ineira onde tern todo 

mundo, umas 50 pessoas. 

Cybelle: Eu queria falar urn pouco da musicalidade, uma das coisas que eu 

pesquiso. Quais os procedimentos conceituais, criativos e esreticos presentes na 

nova musicalidade, que caracterizam essa nova sonoridade que o Clube da 

Esquina trouxe, que como voce ja disse, vern vindo desde os prim6rdios do Clube 

da Esquina. Porque eu vejo, e outras pessoas tambem pensam isso, houve a 

Tropicalia e depois voces trouxeram uma outra sonoridade com o Clube da 

Esquina. 

Nivaldo: A Tropicilia e urn movimento mais social do que musical, mesmo 

porque os baianos sao muito alegres, eles pretendem as coisas e vao buscar, voce ve 

hoje, eles estlio sempre na vanguarda. Seria mais ou menos como falar de Jorge 

Amado e Guimaraes Rosa, cada urn no seu universo, nas devidas �p�r�o�p�o�r�~�5�e�s�.� 

Em Minas Gerais tern uma tradi¢o musical muito forte porque Portugal - e 

Minas foi muito colonizada por ingleses - assim como o Brasil e dependente dos 

Estados Unidos, Portugal era dependente da Inglaterra. Era a Inglaterra que 

extraia o ouro, Portugal era o dono, mas como devia muito para a Inglaterra, as 

minas de ouro como a de Morro Velho, tinham nome ingles. Eles influenciaram 

muito a cultura mineira. A cultura medieval inglesa ta presente em Minas Gerais o 

tempo todo. A maioria dos compositores mineiros tern muito da cultura medieval 

inglesa, as pessoas pouco se dlio conta disso. 

Por outro lado tinha Portugal, e tudo que tinha de melhor em Portugal na 

corte, veio para ca, para Minas Gerais. Na epoca a igreja e que detinha o poder e 

as coisas todas, e a igreja investiu pesado em Ouro Preto e regiao e trouxe o que 

tinha de melhor em mllsica, teatro, literatura. Os compositores barrocos mineiros 
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tern urn material enorme, do barroco europeu mas com caracteristica mineiras. 

Entiio a cultura brasileira da musica vern dai. 

0 nosso movimento vern dai, e o resultado de seculos e seculos de 

transforma95es, a harmonia da musica mineira e muito mais rica, e uma harmonia 

diferente, vern da musica erudita, e nao s6 das influencias portuguesas, mas da 

milsica inglesa tambem, que e muito rica. A musica medieval inglesa e muito rica e 

a milsica mineira tern muito aver. Tern urn livro do Guirnaraes Rosa que ilustra 

bern isso, chamado "Minas Patriazinha", que fala isso que eu to te falando. 

Mineiro e parecido com o ingles, e isso se refletia nas artes, e por isso que a 

harmonia, a melodia da musica mineira e muito rica e muito peculiar, o mineiro 

sempre ficou isolado do resto do mundo no alto das montanhas. Por exemplo, tudo 

que veio pro Brasil, veio pro Rio primeiro, Bahia, Nordeste. Sao Paulo e o lugar 

que tern menos raiz brasileira porque tern tanta mistura que nao formou uma 

cultura propria. Minas ficou hi, com pouquissirnas influencias, o que tinha veio de 

hi de tras, do Brasil colonia, Portugal, Inglaterra, Africa, foi se desenvolvendo 

sozinha, e a cultura indigena mineira tambem nao e muito forte nao, nos tra9Qs. E 

os escritores mineiros sao muito ricos. 

0 meu Ultimo disco fala disso, da minha infiincia que passei urn pouco em 

Ouro Preto, e dos resgates, que eo resultado de tudo isso, mas sem pesquisar, s6 o 

que eu sinto mesmo. Em Minas sempre teve muita Folia de Reise Congada. A 

Congada veio da Africa direto e ate hoje existe. A Folia de Reis e uma coisa arabe 

da epoca de Jesus Cristo, que foi recriado na lt:alia Medieval, depois foi para a 

peninsula Iberica e atraves do ciclo do ouro veio direto para Minas Gerais. 

A milsica do Milton veio irnpregnada disso, de milsica negra, e juntou com 

a musica europeia da mais alta qualidade que vinha atraves da Corte Portuguesa. E 

tinha festival de musica em Ouro Preto. Teve uma epoca em que Ouro Preto era a 

cidade mais irnportante da America Latina, em 1735 aproxirnadamente, porque a 

Corte Portuguesa ficava aqui e isso enriqueceu. Assirn como hoje o Brasil t:a tao 

pobre, o golpe militar cortou as �c�a�b�e�~�s� das pessoas inteligentes, n6s vivemos o 

resultado hoje. N aquela epoca a gente vivia o resultado das coisas boas que foram 

164 



plantadas antes. Por isso voce pega os compositores mineiros e tern uma coisa que 

nao tern muito a ver com nada, e causa urn estranhamento porque e muito 

diferente, e voce sabe que a mll.sica do Clube da Esquina vai ser redescoberta no 

seculo que vern, agora nao e hora, o Brasil ficou brega. 

Cybelle: E dentro do seu trabalho de composi¢o como e que voce ve o 

tratamento da harmonia ? 

Nivaldo: Meus pais sao mll.sicos, e tinha sarau todo dia e as pessoas se 

encontravam pra conversar e eu cresci. E no bairro Nova Sui91, onde a gente 

morava era o paraiso das Congadas e Folias de Reis, e eu vivi no meio disso. 

Paralelamente, Belo Horizonte e urn lugar onde hli mais de 50 miss5es 

jesuiticas. Tern missao holandesa, alerna, etc, entao a mll.sica religiosa estava muito 

presente. Minas Gerais e muito misteriosa, parece com a Inglaterra, que e urn Iugar 

com urn misterio muito grande, uma coisa estranha que da ate medo e Minas 

Gerais na minha inf'ancia era assirn direto, aquela atmosfera velada de tristeza, de 

musica religiosa no ar, as seis horas da tarde tocavarn os sinos. A Sernana Santa era 

uma semana inteira de medita¢o, e eu ficava olhando aquilo tudo e eu era garoto 

e questionava aquilo, achava estranho. 

Eu convivi com isso e na minha composi¢o isso ta presente o tempo todo, 

nesse meu disco Arredores e isso, s6 que inconsciente. Outro dia tava falando com 

o Bituca "poise, Ia no interior, se aqui em BH e assirn, irnagina Ia no interior, da 

vontade de morrer". Era alegre e triste, tinha as festas da �i�g�r�~�a�,� as quermesses, era 

alegre, mas o padre mandava e era triste. Minas Ia nas montanhas, quando eu 

cheguei no Rio de Janeiro achei "que estranho, que povo alegre, mas porque tanta 

alegria", ai eu vi o mar e falei "ah, aqui tern o horizonte", na montanha e 

diferente, a gente ia pra Ouro Preto o dia que tava chovendo, era triste. 

Cybelle: Mas me fala mais sobre o Quarteto Berimbau. 
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Nivaldo: Existia o Berirnbau Trio que era aquele com Paulinho Braga, 

Wagner e Milton, no bar Berimbau, e ai virou quarteto comigo. 0 Quarteto 

Berirnbau na minha opiniiio era a coisa mais contemporanea que existia no Brasil 

naquela epoca, e era tudo �c�o�m�p�o�s�i�~�o� nossa. Tern urn disco chamado Expansiio, 

gravado quando a gente veio pro Festival do Rio, a gente gravou esse disco, o 

Milton cantou Can¢o do Sal 

Depois do Som Imaginano, que quem inventou foi o Bituca, mas depois eu 

falei com o Wagner, vamos fazer o Som Imaginano, urn grupo instrumental, o 

Bituca ja tava com outra turma, Lo, Beto, aquela rapaziada. Chamamos - eu, o 

Wagner, o Toninho Horta, que eram os que compunham-chamamos o Paulinho 

Braga, o Jarnil Joarmes, so mineiros. E o concerto inaugural foi numa Faculdade 

na Rua Augusta e o Serginho Groissman, estudante na epoca, foi quem organizou 

e fizemos urna tume no Brasil inteiro com esse show em 76, depois que a gente 

gravou com o Milagre dos Peixes. Na verdade, em nenhum desses eventos tinha-se 

a pretensiio de se fuzer urn movimento. Tudo foi acontecendo naturalmente. 

Quando apareceu os Beatles, ja existia o Berimbau. Por volta de 66, era a 

febre de Beatles, mas n6s achavamos que o nosso movimento nao tava tao diferente 

disso nao. Os Beatles eram bons pra caramba, as composic;:oes, mas em termos de 

harmonia niio. Eles influenciaram muito o L6 e o Beto, mas n6s eles niio 

influenciaram porque a gente ja tinha identidade propria, nos achavamos que os 

Beatles eram uma �r�e�n�o�v�a�~�o�,� mas do ponto de vista social, o jeito de vestir, o 

comportamento, mas nos ficavamos assustados porque nos vinhamos do jazz, da 

mllsica erudita, e quando eles comec;:aram a fuzer coisas com o George Martin, com 

as orquestrac;:5es ai eles ficaram muito melhores, tinha mais a ver com a gente. 

Cybelle: Voce acha que o Som Imaginario influenciou outros que vieram 

depois? Quem, por exemplo? 

Nivaldo: Com certeza. Na verdade ele �c�o�m�e�~�o�u� em 69, a Tropicilia veio 

em 67, p6s golpe militar. 0 comportamento do Som Imaginano, a ideia era vestir 
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de general, eu nao participei dessa epoca nao. Eles eram anarquistas, 

performaticos, o Fredera era a cabec;:a do grupo, ele era professor de filosofia na 

epoca, muito inteligente e acabou de escrever urn livro sobre musica instrumental, e 

o discurso era com ele, e tinha apresentac;:oes em que ele falava antes tudo meio 

contra o regime militar, porque nao se podia falar nada, e por incrivel que parec;:a 

todo o nosso trabalho coincidiu com a pior epoca brasileira do AI-5. Na verdade a 

gente era resisrencia ferrada, muitos dos nossos amigos desapareceram. Em BH 

entao, nem se fala. Entao com certeza ta intrinseco no nosso trabalho a resistencia 

ao regime militar, que nos eramos tudo que eles nao queriam. Em BH tinha urn 

jomal chamado Binomio e hoje os caras do jomal sao professores universitarios no 

Chile e na Suecia, mas a maioria foi embora e esse povo faz falta aqui. 0 Golpe 

Militar foi assirn: e igual voce chegar num lugar e pegar as melhores frutas, fisicos, 

quirnicos, poetas, artistas, escritores, professores universitarios, esse povo todo foi 

embora, e ficamos nos, como resistencia, porque a mlisica e uma coisa muito mais 

subjetiva, e eles nao tinham capacidade de entender a nossa revolta, que e mais 

sutil, menos verbal. E o nosso trabalho e resistencia ate hoje porque o Brasil ainda 

continua mais ou menos como o regime, os governadores bionicos da epoca 

continuam no poder. 

Mas voltando ao assunto sobre a influencia do Som Imaginano, eles 

influenciaram todo mundo que veio depois, se bern que pra mirn o grande 

movirnento musical brasileiro e a Bossa Nova, pelo tamanho. 0 Clube da Esquina 

e irnportante do ponto de vista principalmente musical, o Clube da Esquina e urn 

movirnento de mlisica cantada e instrumental tambem, mas o Unico cantor da 

epoca era o Bituca. Era o Unico que cantava no Berirnbau, ele ja era naquela epoca 
urn excelente cantor, mas a Bossa Nova foi mais irnportante porque foi maior e ela 

mudou a estetica da musica no mundo inteiro, inclusive no jazz. Eu vi numa 

enciclopedia "o jazz antes e depois da Bossa Nova". A Bossa Nova virou a musica 

americana tambem, a Bossa Nova e mais digerivel, mais suave, de apelo mais 

popular, com letras mais simples, mas inovadora. 0 Clube da Esquina e muito 

mais profundo, complexo e por isso mesmo mais desconhecido, so tava no meio 
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dos musicos, os artistas engajados nesse movimento, e quem sao esses musicos - os 

musicos da musica erudita, de jazz, escritores e outros artistas que sao ligados a 
musica-ai eles sabem que isso tudo e muito mais profundo. 

Cybelle: Entao se pode dizer que o Clube da Esquina foi uma segunda 

renova9[o na musica popular brasileira? 

Nivaldo: Pra falar a verdade eu acho que o Clube da Esquina foi a maior 

de todas as �r�e�v�o�l�u�~�o�e�s� da musica brasileira, foi muito mais profundo, mais 

verdadeiro, agora a Bossa Nova foi urn super marco, foi maior em quantidade e 

maior em apelo popular. 0 Milton nao e urn cantor popular - ate e -porque ele e 

urn grande cantor, mas o trabalho dele de compositor, na minha opiniao e urn 

dos grandes artistas desse seculo, junto a nomes como Picasso, Dali, John Coltrane. 

Era diferente. 

Por exemplo, o Strauss, aquele das valsas e muito conhecido, mas o Ravel e 

muito menos conhecido porque e muito mais profundo. Agora, e inevitavel que a 

Bossa Nova projetou o pais pro mundo, e e o Unico pais no mundo que tern urn 

volume de trabalho semelhante ao dos Estados Unidos. E os Estados Unidos s6 

sao melhores que o Brasil porque eles sao muito mais organizados, serios, no 

sentido de como apresentar as coisas. 0 Brasil, tirando os Estados Unidos, e o 

unico pais que tern a mt'i.sica popular mais rica e mais variada no mundo. Neste 

contexto o Clube da Esquina, na minha opiniao, e a coisa que foi mais longe, 

mais profundamente, portanto nao tao conhecido do grande publico. 
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ENTREVISTA COM RONALDO BASTOS 

RIO DE JANEIRO 

09/07/98 

Cybelle: em primeiro Iugar, eu gostaria de saber como e que voce se ve, 

como letrista ou como urn poeta? 

Ronaldo: eu nao sou nem letrista nem poeta, sou urn compositor popular. 

Embora eu ache que todo mundo tern urn pouco de poeta - todo mundo tern urn 

pouco do sentimento poetico - poeta sao as pessoas que se dedicam a arte, a 
atividade literaria da poesia. Eu sou urn leitor, urn interessado, mas considero isso 

ate urn nivel superior da atividade artistica e acho que nao so cheguei a esse nivel 

como tambem nao tenho a pretensao de publicar livros, de lidar com a lingua dessa 

maneira. Por outro lado, letrista e uma coisa que eu acho que fica aquem da forma 

como eu trabalho. Eu usava antigamente muito aqueles livros de desenho de letras, 

gosto muito de artes graficas, e a coisa de fazer desenhos de letras eu acho que e a 

atividade que mais se equivale a escrever letras de mnsica. Exatarnente, desenhar 

uma letra, e mais ou menos isso pra mim, esse termo letrista, e como se voce 

colocasse palavras nas musicas de uma forma totalmente artificial e a minha 

maneira de trabalhar, que considero correta, e voce ter urna visao musical da 

can¢o. Eu sou urn autodidata de can¢o popular e fazer letra de mnsica e a minha 

maneira de ser musico, quer dizer, eu nao sou urn musico executante, nao conhe9o 

musica, sou bastante desafinado, desentoado. E isso eu percebi depois, porque o 

meu primeiro impulso em vir a colocar palavras em melodias e porque eu achava 

que ia ser cantor quando era menino, porque eu gostava muito de cantar e ainda 

gosto, embora seja urn pessimo cantor e nao canto publicamente. Entao a minha 

maneira de trabalhar e cantando as melodias e descobrindo as palavras que estao 

inseridas nessa melodias e 90"/o dos casos das minhas mnsicas sao can96es que eu 

fiz a partir de melodias ja existentes, em que eu vou descobrindo as palavras 
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cantando as melodias. Entiio nesse sentido, colocar palavras em musica e a minha 

maneira de ser musico, eu acho que letrista e pouco e por causa disso entiio nao sou 

nem poeta nem letrista , sou compositor popular. 

Cybelle: tanto quanto o compositor da musica, o musico. 

Ronaldo: acho que e urna coisa s6 e que mais tarde eu fui descobrindo aos 

poucos, essa rnaneira de voce ser escritor de �c�a�n�~�5�e�s�.� Acho que voce e tiio escritor 

de �c�a�n�~�o�e�s� quanto o musico que faz a melodia. Eu gosto de trabalhar com 

parceiros, eu nao coloco palavra na musica de urna pessoa que niio sente as 

palavras que eu estou dizendo e a pessoa tambem nao esta irnpedida de colocar as 

pr6prias palavras, nem de a gente procurar juntos as palavras. Este ultimo trabalho 

que fiz como Celso Fonseca a gente tern muito a coisa de fazer juntos as musicas, e 

embora ele �f�a�~� as melodias prontas, eu geralmente niio ajeito uma melodia em 

�f�u�n�~�o� de urna letra, eu nao fulo "olha ve se da essa palavra porque ela e legal" nao 

�f�a�~�o� isso. Apesar de ser urna coisa confurtavel embora descaracterize a melodia, 

quando voce esti trabalhando junto, num caso raro e ate possivel de isso 

acontecer. 

Cybelle: voltando urn pouco ao passado: a questiio Tropicilia e Clube da 

Esquina. Eu queria saber se a Tropicilia teve alguma influencia para o Clube da 

Esquina, ele foi influenciado pela Tropicilia? 

Ronaldo: ao mesmo tempo em que tudo tava acontecendo, a Tropicilia e o 

Clube da Esquina sao coisas, movirnentos que aconteceram no pais na mesma 

epoca e com pessoas da mesma idade e todas elas estando num periodo de uma 

forte �t�r�a�n�s�f�o�r�r�n�a�~�a�o� do mundo, talvez o periodo rnais identificado com a 

�t�r�a�n�s�f�o�r�m�a�~�o� que existiu nesse final de seculo. Nesse sentido, estas experiencias 

foram vividas por todas essas pessoas, e eu acho que existe uma tendencia - niio 

das pessoas da Tropicilia - mas por parte das pessoas que idealizam a Tropicilia, 
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que contextualizam a Tropicilia, que colocam isso dentro da hist6ria cultural, de se 

atribuir a ela quase o unico fator transformador. E isso nao e minha posi<;ao em 

rela<;ao a Tropicilia, isto e, em termos da vida como ela acontece fora dos livros. 

Quando eu era garoto, tive muito contato como Torquato Nero no inicio da minha 

carreira. 0 Caetano Veloso falou recentemente uma coisa sobre mirn no jomal: 

que ele me conheceu antes do Milton Nascimento, ele me conheceu antes de eu 

conhecer o Milton Nascimento. Antes de eu conhecer o Bituca eu ja tinha 

conhecido o Caetano, o Torquato, porque na realidade nos eramos pessoas jovens e 

as pessoas se conheciam, todo mundo virava amigo. Agora a Tropicilia, como 

formula<;ao, ela e urn ano, dois anos, tres anos anterior, e entao tudo aquilo que a 

gente estava praticando - o proprio Caetano fala isso no prograrna do JO Soares, 

que ele insistiu muito nessa questao de "voces fizeram a revolu<;ao, voces fizeram a 

revolu<;ao da musica", eo Caetano falou "nao, a revolu<;ao da musica foi feita pelo 

pessoal de Minas, pelo pessoal do Clube da Esquina, na verdade a gente fez o 

movimento". Quer dizer, eu acho a Tropicilia urn movimento muito mais do ponto 

de vista da superestrutura ideol6gica, cultural, de teorizar e colocar certos 

comportamentos que eram comportamentos que ate a gente tinha que eram 

libertarios, mas que a gente nao formulou, e a Tropicilia formulou esses 

comportamentos. E por ela ter formulado, isso publicamente ajudou a gente, mas 

nao significa que a gente nao formulasse comportamentos, como por exemplo, o 

impasse entre a esquerda e a direita e �t�r�a�n�s�f�o�r�m�a�~�5�e�s�.� Num pais de ditadura, onde 

voce nao era de direita, mas a esquerda era muito careta e voce tava percebendo, 

isso tudo nao foi urna descoberta do Caetano sozinho e nem ele nunca falou que 

fez isso sozinho. A midia fez isso, e eu escrevi recentemente urn artigo chamado 

"Os Beades eram Rolling Stones" onde eu falo que a midia nunca perdoou o 

Clube da Esquina pelo fato de sempre ter ignorado a midia. 0 Clube teve outro 

comportamento, era chamado de os Beatles brasileiros e realmente a gente se 

comportava como os Beatles brasileiros, enquanto a gente batalhava a vida como 

qualquer outra pessoa, vivia a vida como qualquer jovem, a gente se comportava 

como a gente julgava que a gente era. Ou seja, uma coisa muito irnportante dentro 

171 



dessa transforma<;ao, por uma quest:ao de temperamento e uma caracteristica 

propria do movimento, a gente simplesmente ignorou a midia e niio tinha aquela 

coisa da Tropicilia de lidar com a midia. Embora eu niio ache que isso seja urn 

defeito da Tropicilia. Mas aquela coisa que o Caetano fazia, que era ir jantar com o 

jomalista chato e comia a rosa do arranjo de flores do restaurante para chocar, 

como urna performance. A gente nemjantava como jornalista. Nao passava por ai 

- e essa coisa se cristalizou de urna certa maneira - muitas pessoas �c�o�m�~�a�m� 

nos anos 80 a tratar o Clube como urn fenomeno de bicho grilo, na realidade eram 

os jornalistas, era o publico adolescente que lotava os shows do Beto Guedes. Ai de 

repente teve urna exigencia de ser moderno, essa coisa yuppie, que eu chamo "dark 

de boutique". De repente o Clube da Esquina virou urn bicho grilo e esse e urn 

lado da hist6ria. Essa niio e a 6.nica interpreta<;ao e ent:ao are hoje quando o Clube 

faz 25 anos, por exemplo, o Tarik de Souza no Jornal do Brasil escreve : "Os Sgt. 

Peppers da musica mineira . . . ". Isso e urna coisa altamente pejorativa, 

preconceituosa daquilo que pra mim foi o movimento mais universalista, talvez 

junto da Bossa Nova, talvez mais do que o Tropicalismo porque mexeu em 

questoes muito rnais universais da musica e da poesia. Ent:ao voce vai ter que dizer 

que o Lupicinio Rodrigues foi o compositor gaucho, que o Tropicalismo foi o 

movimento baiano. Porque quando o Clube fltz 25 anos niio dizem "olha, esse 

disco foi o transformador da indUstria fonogrlifica", por exemplo. As coisas que 

vieram depois como Paralarnas do Sucesso, Legiao Urbana, tern muito mais a ver 

com o comportamento do Clube do que com o comportamento do Tropicalismo. 

Quer dizer, tudo agora e o Tropicalismo, e o novo ... quando as coisas nao sao 

assim, as �t�r�a�n�s�f�o�r�m�a�~�5�e�s� ao nivel da ind6.stria, da produ<;ao de disco, de tudo que 

envolve isso, dos grandes shows, eventos como shows pra multidoes, o inicio da 

organiza<;ao dessa coisa que virou depois, tudo isso tern muito rnais a ver com este 

tipo de comportarnento. Ent:ao existe essa coisa no meio que nao e criada nem 

pelas pessoas do Tropicalismo nem pelas pessoas do Clube da Esquina, parece 

que cada vez que se fala isso, como o Fernando Brant disse: "niio, mas o pessoal do 

Tropicalismo tinha muito mais poder de marketing", parece que voce esti se 
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queixando, quando na verdade a gente nem tava Iigando. Criou-se uma coisa no 

meio, parece que o Clube da Esquina era urn banda de caretas e que o 

Tropicalismo mudou tudo, mudou a vida. A primeira mlisica do Milton que foi 

gravada pela Elis, foi porque o Gilberta Gil, que naquela epoca era urn pouco 

conselheiro dela naquele disco, trouxe. 

Por outro lado acho que o Clube cometeu varios erros nesse sentido, e e por 

isso que durante algum tempo eu fiquei isoladamente combatendo essas coisas, 

combatendo porque eu me incluo no Clube da Esquina, mas eu nao �v�~�o� a minha 

vida como sendo o Clube da Esquina. Por exemplo, eu falo nesse artigo que 

quando o Clube da Esquina apareceu, o Milton era muito diferente da MPB da 

epoca, embora o Milton seja urn artista da gera¢o do Caetano, do Edu Lobo, do 

Dory Caymmi, do Francis Hime, mas com outros elementos, com a liga¢o com a 

gente que era urn pouco mais novo. Veio o L6, veio o Beto, mas teve urn setor 

universitario da musica brasileira, o Movimento Artistico Universitario (MAU) que 

envolvia o Gonzaguinha, Ivan Lins , Aldir Blanc, e o Caetano falou isso na epoca, 

que era o pessoal que veio na aba. Ele disse "nao, o pessoal de Minas e bacana, mas 

aquele neg6cio que veio na aba do chapeu ... ". Na realidade, a gente via urn 

pouco mas s6 que a gente era rock'n roll demais e nao combatia a nivel da 

irnprensa. N a realidade a gente via isso urn pouco como uma coisa muito �r�a�n�~�o�s�a�,� 

muito universitaria e colocou o Oube, o Milton, como porta estandarte de uma 

coisa que a gente nao era, em oposi¢o ao Tropicalismo. Entiio parecia que o 

Milton era o centro daquilo que vinha com o Som Livre Exporta¢o, MAU, 

quando a gente nao era, nao tinha nada a ver com isso, nao tinha e nao tern. N6s 

nao eramos o aspecto renovado da caretice da mlisica brasileira, da caretice 

universitaria e de certa maneira ficou sendo assirn. Veio o Caetano e disse bern "na 

aba do chapeu", e que nao era, a gente nao era careta, a gente nao tinha esse �r�a�n�~�o�,� 

niio tinha essa coisa meio politica cor-de-rosa. A gente fui politico na epoca em 

que era perigoso ser politico. 0 Oube ficou sendo associado, e eu ate falei isso da 

carreira do Milton, de pra onde foi a carreira do Milton depois da liga¢o dele com 

a Nova Republica. Era uma coisa que nao interessava ao comportamento inicial 
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do Clube da Esquina, nao tern nada a ver, participar da campanha do Helio 

Garcia - todos os discos dessa epoca sao maravilhosos porque sao do Milton, mas 

eu achava chato, foi uma coisa bern dos anos 80. 

Cybelle: durante a minha pesquisa bibliogratica, percebi que todos os livros 

que eu lia sobre MPB paravam na Tropicalia e geralmente havia urn salto para o 

rock dos anos 80. Quando hci alguma coisa sobre o Clube da Esquina e s6 urna 

pagina falando do Milton, mas nao exatamente do Clube da Esquina. 

Ronaldo: quando eu fiz o disco Cais, a coisa menos importante era o fato 

de ter sido urn disco anterior aos songbooks, a moda dos songbooks, que nao fui eu 

que inventei, porque tinha acabado de acontecer urn disco do Joao do Vale 

produzido pelo Chico Buarque, mas existiam coisas importantes. Por exemplo, o 

fato de nos anos 80 eu nao estar conseguindo produzir mais discos, porque eu sou 

urn produtor conceitual - hoje em dia tenho o meu proprio selo - mas nao sou urn 

engenheiro de som nem urn mfulico que produz, entiio o meu neg6cio e produzir 

uma obra de arte, e a visao da mfulica brasileira era produzir grupos, e isso era 

incompativel pra mim, porque a musica popular brasileira era a minha casa, eu 

�f�a�~�o� o que eu quero com ela e sempre foi assim. E ha urn compositor independente 

de Clube da Esquina que se chama Ronaldo Bastos. E seja maravilhoso ou 

mediano, esse compositor existe, entiio a gente ve que nao s6 o Clube da Esquina 

nao existe, como eu nao existo. Ai eu �f�a�~�o� urn disco com 10 musicas com varios 

inrerpretes e apesar de eu nao existir, o Tom Jobim gravou minha musica, o Chico 

cantou minha mfulica. 

Entiio o Clube da Esquina nao existe e eu muito menos, e quando eu existo 

e como o cara do Clube da Esquina. Ou entiio segundo alguns criticos maldosos 

que se referem a mim porque nos anos 80 flertei com a musica brega, com Chuva 

de Prata, o que pra mim nao significa nada, porque essas sao pessoas que aceitam 

viagens de gravadora, dinheiro para escrever releases. Porque todas as vezes que 

voce acerta ninguem diz nada e eu fiz urna �e�v�o�l�u�~�a�o� natural de uma pessoa que 
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sempre viveu do seu trabalho, que nunca teve urn emprego numa agencia de 

publicidade, vivi de uma coisa impossivel de se viver, ajudei a criar uma profissao. 

E descobri tambem que nos anos 70, uma coisa que era totalmente autobiogrcifica, 

voce achava que a humanidade estava esperando por aquela cant;:ao e que se voce 

mudasse no decorrer de urn mes levava muito tempo pra fazer uma outra cant;:ilo. 

Voce pode escrever urna cant;:ao como sentimento de que escreve-la e importante 

pra humanidade, mas nem sempre a hnmanidade estli esperando uma cant;:ao. 

Voce pode escrever can9oes sem ser autobiografico, e eu comecei a ver que os 

classicos da musica americana diziam assim, "sou uma mulher japonesa na beira 

do porto esperando urn marinheiro americana", e os caras escreviam can9oes 

maravilhosas. Mas no Brasil as pessoas diziam assim, eu nao sou japonesa, nao sou 

mulher, e entilo nao escrevia. E euja tinha escrito aquelas can90es do tempo como 

"Nada sera como antes", "Fe cega , faca amolada", ai eu falei assim: "eu quero ter 

a liberdade de escrever can9oes e eu fa9o isso bern, eu pego essa musica mais 

popular e sempre consigo colocar urn elemento que ela nao tinha". Urn critico 

falou que "Chuva de Prata e urna confirrnat;:ao das teorias brega chique do 

Eduardo Dusek", eu mandei dizer pessoalmente "olha eu nao consigo compreender 

o que sao essas teorias brega chique porque eu sou so chique, sou chique o tempo 

inteiro". 

Eu nao quero ser policiado, porque quero ter a liberdade de fazer uma 

musica com o Wisnik que nao vai tocar no radio e tambem fazer musica comercial 

pra tocar no radio. Uma vez urn jomalista, quando eu lancei o disco Cais, me 

perguntou "o que era o Cais pra voce", esperando que eu fosse dar urna resposta 

bicho grilo do tipo "ah, o cais pra mime urn lugar que se projeta no infinito", e eu 

falei que o Cais e urna boate em Sao Paulo onde vou �d�a�n�~�r� com o Cazuza. 

Cybelle: Em nenhum livro sobre mU.Sica popular brasileira o Oube da 

Esquina e citado como urn marco. Eu o vejo como revolucioniirio, porque ele 

propoe uma nova musicalidade e uma nova forma poetica. Agora uma outra 

questilo e: a Tropicalia foi vanguarda porque teve urn projeto e o Clube da 
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Esquina foi p6s vanguarda e nao se pode dizer que foi urn movimento? Nao teve 

urn projeto, assim como a Bossa Nova que surgiu espontaneamente. Esse conceito 

esti certo? 

Renaldo: o que eu acho e que o Clube da Esquina tern intemamente 

muitas caracteristicas e se move por uma outra maneira de dizer as coisas. Esse 

projeto nunca foi formulado, nunca teve urn ide6logo, nem urn manifesto do ponto 

de vista da �e�x�p�o�s�i�~�o�,� de se mostrar. 0 responsavel pelo inicio do Tropicalismo foi 

muito mais o Torquato Neto do que o Caetano eo Giberto Gil. 0 Torquato tinha 

nurna coluna do jomal uma �p�r�e�s�e�n�~�,� nao s6 em �r�e�l�a�~�o� ao Tropicalismo, mas a 
mlisica. Agora muito do que aconteceu, especialmente quando as pessoas viajaram 

para fora do Brasil, para o exilio, muito dessas vanguardas, de todas as 

confluencias da politica e das transformat;(ies foi feita atraves das atividades do 

Clube da Esquina. Entiio por urn lado eu concordo, mas acho que o Oube em 

varios mementos formulou a necessidade, teria sido impossivel fazer urn disco 

como o Clube da Esquina sem a �f�o�r�m�u�l�a�~�o� de se fazer urn grande disco de 

maneira diferente. Mas o disco Gube da Esquina veio de varias coisas diferentes, a 

gente queria fazer uma opera rock. Tinha varias vertentes, era a epoca em que o 

Tommy (do grupo The Who) estava acontecendo. Ai urn tinha uma hist6ria que 

�c�o�m�e�~�v�a� com uma arvore de urna hist6ria indigena, eu tinha uma hist6ria de 

amor ja mais Iondrina, porque tinha viajado, entiio tinha varias hist6rias dentro do 

Gube da Esquina que aconteceram e que se fundiram. Na verdade na feitura 

daquele disco houve urn projeto de se fazer uma coisa diferente, e claro que essa 

hist6ria do Gube da Esquina pelas caracteristicas das pessoas, e urn disco que esti 

diluido, mas tern uma estrutura. Quando voce ve urn disco como o Minas, e urn 

disco tecido como se tece uma tape9aria, nao e urn disco que voce pega as faixas e 

junta. Eu fui o produtor, assim como o disco Geraes, que e urn parente do Gube da 

Esquina mas e como urna colcha de retalhos, ja e urn outro tipo de padronagem, 

mas sao dois discos tecidos. 
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Portanto, o acaso dentro do Oube da Esquina nao era tao acaso assim, 

embora nao tivesse urna forrnulac;:iio, nao se tinha a pretensao de fazer urn 

movimento, do mesmo modo como o Tropicalismo tambem nao foi assim tao 

planejado. Eu acho que os baianos rem uma outra maneira de se comportar, 

talvez tivesse urn pouco mais de forrnulac;:iio, de troca com as pessoas que estavam 

em volta, mas acho que o acaso tambem desempenhou urn papel muito grande por 

tras de urna organizac;:iio empresarial com o Guilherme. A gente era muito 

anarquico para ter urn empresario, foi urn outro tipo de historia. 

Conversando com o Marcinho Borges e com o Fernando Brant, lembramos 

que muitas coisas que o Caetano descobre naquele livro (Verdade Tropical), certas 

coisas que ele disse que leu, nos ja sabiamos em 63, e are a descoberta do Joao 

Gilberte e urna coisa de que eu lembro, o impacto do Joao Gilberte sobre mim foi o 

mesmo sobre o Caetano, entao parece que o Joao Gilberte de urn modo exterior 

so infl.uenciou OS Tropicalistas, parece que foi urna descoberta do Caetano e isso e 

umabsurdo. 

Isso tudo e colocado de tal maneira, como por exemplo num prograrna da 

Rede Globo sobre a Tropic<ilia com urn texto do Pedro Bial, fazendo parecer que 

tinha acontecido urna revoluc;:iio no Brasil e nos nao vimos. 0 Tropicalismo mudou 

tudo, acabou com a ditadura, acabou com o sistema de classes, fez a reforrna 

agraria, mudou a politica cultural, dernocratizou a cultura e o Caetano e o Gil 

estavam ali endossando isso e o prograrna era pessimo, com a Daniela Mercury 

assassinando Alegria , Alegria. Mas quanto tempo durou o Tropicalismo? Durou 

dois anos no m<iximo. 

Cybelle: inclusive percebo que voces tiveram urna participac;:iio muito mais 

importante, porque o pessoal da Tropicilia foi embora do Brasil, e voces ficaram 

aqui. Eu vejo urn papel de resistencia muito grande porque foram voces que 

ficaram aqui produzindo quando todo mundo foi embora. 
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Ronaldo: de resistencia e de produs;ao. Por exemplo, os shows e as 

gravas;oes naquela epoca eram muito diferentes de hoje, porque a gravas;ao dos 

discos desde o Clube da Esquina ate o Clube da Esquina II duravam meses, e o 

programa das pessoas era ir ao estUdio gravar, e ir ao estUdio tambem era o 

programa de dezenas de outras pessoas que nao tinham nada a ver com o disco, 

entao era ali que se formulavam coisas. Durante cinco meses o Milton fez urn 

show no Teatro Opiniao e o programa no Rio de Janeiro todas as noites era ir ao 

Teatro Opiniao, o que nao quer dizer nada mais importante do que a pessoa estar 

no exterior. Mas pra isso ter acontecido durante tanto tempo, uma resistencia tao 

grande de varias coisas que conflu:iram e promoveram nao s6 uma transformas;ao 

cultural como uma transformas;ao politica, nao e possivel que seja urn movimento 

fantasma. Quer dizer, os mineiros conseguiram o prodigio de existir sem nunca ter 

existido, ou de nunca ter existido tendo existido urn dia. 

Cybelle: nos discos Clube da Esquina e Clube da Esquina II tern algumas 

1etras compostas por voce em que sao metaforizadas as questoes politicas, dentro da 

resistencia contida nas letras de cans;oes? 

Ronaldo: Tern. Eu acho que na epoca tudo tinha urn pouco disso. Aos 15, 

16 anos o problema era entrar no Partido Comunista ou nao, depois aos 17 o 

problema era sair. Entao tudo de certa maneira era politico embora nao fosse s6 

politico, em quesroes como a saida da adolescencia, uma questao existencialista, as 

pessoas leram muito mais Sartre e eu nao tinha lido nada de Marx. Entao acho 

que existiam essas metiforas politicas, principalmente em Um gosto de sol e Nada 

sera como antes com "resistindo na boca da noite um gosto de sol'. Agora Um 

gosto de solnao e uma musica politica, ela e muito mais existencial do que politica. 

Mais politica e Nada seni como antes que tern dois conteudos, tern urn conteudo 

politico, mas tern uma discussao de urn artigo que eu 1i nessas revistas uuiversitirias 

da epoca, que eu devia estar nas ocupas;oes da Faculdade de Filosofia da Maria 

Antonia e tinha uma intelectual discutindo a questao do amanha na musica 
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brasileira, entao, ao mesmo tempo que e uma questao politica, antes de ser uma 

canc;ao politica ela e uma questao sobre a forma da can¢o, uma reflexiio sobre a 

canc;ao e sobre o amanhii na canc;ao. Assim como em Fe cega , faca amolada que e 

uma sequencia de Nada seni como antes num outro memento e leva essa discussao 

sobre a questao do amanhii. Porque nessa epoca era tudo assim, "o amanha que 

vira, o dia que vai chegar " e esse artigo era sobre isso, entao "Nada sera como 

antes" formula isso e Fe cega , faca amolada radicaliza essa postura existencial. 

Agora Nuvem Cigana e uma can¢o menos politica que essas �c�a�n�~� 

porque e muito mais uma canc;ao do pe na estrada, mais politica no sentido da 

transforma¢o, mais Woodstock, muito uma coisa que a gente vivencia, mas niio e 

como Nada se.r;i como antes. 

Cybelle: Nada sera como antes tern uma rela¢o com a ditadura mesmo, a 

outra e uma questao politica do ser humane. Eu vejo muitas questoes poeticas em 

Nuvem Cigana. 

Ronaldo: Em Nuvem Cigana tern uma frase que passa meio desapercebida, 

que fala "se voce deixar o sol bater nos seus cabelos verdes" e que niio tern aver 

com essa liga¢o que fazem do Clube da Esquina com o bicho grilo, onde se 

achava que cabelos verdes tern a ver com a relva. Nao e isso, cabelos verdes e 

pessoa de cabelos verdes mesmo, eu estava falando da possibilidade de voce pintar 

o cabelo de verde, eu nao estou falando da imagem de uma mata, o sol brilhando, 

eu to falando de uma pessoa que eu imagino de cabelos verdes. 

Cybelle: inclusive isso e uma �l�i�c�e�n�~� poetica sua. 

Ronaldo: como na canc;ao Pablo, com "como um trator e vermelho, 

incendio nos cabelos': Cais e uma mnsica politica na mesma medida mas Cais e 

muito mais uma musica existencial, feita a partir de Saveiros, uma musica do Dory 

Caymmi e Nelson Motta, no festival da can«;ao com a N ana Caymmi, e Cais e uma 
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musica feita pni Nana Caymmi. Mas Cais e muito mais uma musica em que estou 

traduzindo nao s6 a minha alma, mas traduzindo tambem um pouco da alma do 

Bituca, do sentimento dele, do que politica , eu nao pensei em politica . 

Cmvo e Canela nao tem nada a ver com politica, e uma canc;:ilo que a gente 

fez pra Dina Sfat sobre o cacau, sobre o filme do Ruy Guerra, onde eu era 

assistente de direc;:ilo do Ruy Guerra, e eu e o Bituca esUivamos na Bahia, entao foi 

uma inspirac;:ilo . 

Trem Azul tambem nao tem muito, essa mnsica foi muita �e�n�g�r�a�~�d�a� porque 

0 que teve de gente batendo na minha porta que tinha pirado porque tomou acido 

por causa do trem azul. E eu era muito beatlemaniaco e eu sei muito daqueles 

livros do Lermon e McCartney que eles falam sobre cada canc;:ao, entao tinha muito 

do Lucy in the sky with diamonds que falavam que era LSD, e na realidade era um 

desenho da ... , entao dava muita duvida, entao quando o Lennon fala disso, na 

realidade ele tambem fez um pouco. Agora o Trem Azul, se tem a ver com isso, eu 

nao fiz com esse sentido da droga, mas teve muita gente que pirou por causa disso. 

Agora ela pode ser um pouco lisergica, porque na realidade eu fiz essa canc;:ilo 

sobre um trem verde, que era um trem que ia de Rotterdam para Amsterdam, mas 

na realidade pode ser qualquer trem, uma canc;:ilo de irnpress5es, �s�e�n�s�a�~�5�e�s�,� mas de 

politica nao tem nada . 

Cybelle: eu acho que a melodia que o L6 Borges fez pra essa canc;:ilo leva 

um pouco a isso. Essa musicalidade faz com que as pessoas sintam a canc;:ilo como 

um pouco lisergica. 

Ronaldo: sirn, neste sentido e. 

Cybelle: no disco Oube da Esquina II, eu sempre tive duvidas sobre a 

canc;:ilo Olho d';igua porque voce fala de gente que sumiu, usa a palavra "cade", 

isso tudo tem aver com a hist6ria de gente desaparecida na epoca da repressao? 
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Ronaldo: ai tern urn pouco, na sequencia de Nada sera como antes e Fe 
cega, mea amolada. Tern a �c�a�n�~�o� Sol de primavera que e urn neg6cio sobre a 

anistia, talvez nao so a anistia em que tanto as pessoas acreditavam, mas anistia 

de uma maneira geral, tinha urn pouco a ver com a �r�e�l�a�~�o� com o Bituca. Porque o 

Clube da Esquina eu considero os outros discos tambem paralelos, os discos do 

Betu Guedes. Entao a �c�a�n�~�o� Sol de Primavera e urn pouco essa coisa da anistia, 

vern na sequencia de Fe cega, mea amolada. Sobre Olho d';igua, tern urn pouco a 

ver com isso mas nao especificamente, quando diz "Nico cade voce, ... cade voce", 

isso tern a ver com a musica do Caymmi. Na realidade eu estou citando a "suite 

dos Pescadores" do Caymmi. E e uma coisa que me deixa muito irritado, quando os 

jomalistas dizem "Caymmi nao deixou seguidores", porque tudo que eu fiz a 

nrinha vida inteira foi querer chegar perto e quando eu lancei o disco Cais, tinha 

uma frase nrinha no encarte, que dizia o seguinte: tudo que eu fiz e para estar 

proximo de fazer jus, merecer, uma maneira que seja proxima da simplicidade e 

musicalidade de Dorival Caymmi e eu acho que consegui estar urn pouco proximo 

do Dorival. Entao da mesma maneira que o Clube da Esquina nao existe na 

critica, eu gostaria que existisse uma critica neste ponto de vista formal, e voce nao 

encontra uma critica a altura disso, de compreender, que conseguisse vera obra de 

arte. Acho que isso e dificil, e e por isso que OS Tropicalistas foram fazer milsica, 0 

Cinema Novo foi fazer cinema e a Nouvelle Vague foi fazer cinema, e a gente foi 

fazer musica, porque muitas das questoes nrinhas e muitas das quest6es do Caetano 

sao quest6es formais sobre a sua atividade e ai voce nao encontra uma critica a 
altura. Talvez eu tenha conseguido, de !eve, alcanc;:ar o meu objetivo que foi tao 

pouco pra conseguir fazer nrinha forma ficar simples, ser sonora, ser concisa. 

Talvez eu seja urn dos compositores brasileiros que mais se aproximou de Dorival 

Caymmi e eu passei a nrinha vida inteira querendo fazer isso, e eu leio sempre no 

jomal "Caymmi nao deixou seguidores". Ai eu responde o seguinte: "eu nao sou 

urn seguidor de Dorival, sou urn humilde �s�e�r�v�i�~�"�.� 

Cybelle: entao o Tarik de Souza nunca conversou com voce? 
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Ronaldo: o Tcirik de Souza nao conversou porque ele se acha muito mais 

importante do que a musica popular, 0 que ele pensa e que ele entendeu tudo e na 

realidade ele nao entendeu nada, porque ele queria fazer can9iio e nao conseguiu 

chegar la. Ele nao consegue entender o que e uma can9iio, o que a estrutura, a 

sonoridade, e fica escrevendo as coisas no jomal. Entao o Clube da Esquina nao 

existe, eu nao existo como compositor e o que eu fiz nao e entendido. 0 meu 

projeto como compositor e emburrecer, eu quero ficar tao burro a ponto de 

conseguir fazer assim "e pau, e pedra, eo fim do caminho, e urn resto de toco". Eu 

quero uma critica a altura. Ou vai tratar do Clube da Esquina como urn 

movimento transformador, da musica, da linguagem, das �r�e�l�a�~�o�e�s�.� Da hist6ria da 

mtisica popular brasileira eu nao �f�a�~� parte. 

Eu participei de urn seminario sobre mtisica popular e propus nao ficar 

falando de multinacional, de direito autoral, mas de cria9llo de musica. Mas ai 

�c�o�m�e�~�r�a�m� a falar justamente daquilo outro, e eu disse: "de politica, desde que 

matem os pombos que eu odeio, mantenham o sanduiche de peru do Cervantes e o 

suco de tangerina do Balada, pra mim ta tudo certo". Ai levantam as pessoas 

ligadas politicamente como o Vitor Martins e o Ivan Lins e dizem isso e urn 

absurdo, e ai eu falei o seguinte, "aquela produ9iio toda da ditadura que voces 

acham o II!liximo, eu acho 98% daquilo urna merda em termos de cria9llo, muito 

mal escrito, acho Vitor Martins pessimo como escritor de can9iio e como carater, 

abaixo do nivel da critica. Eu estou interessado no modo de cria9llo". 

Entao voltando a Olho D'agua: e uma musica nao explicitamente politica e 

tern muito a ver com o Paulinho Jobim que e o meu parceiro e tern a ver com a 

minha rela¢o com ele, que e urn dos meus melhores amigos e do mundo 

"jobiniano", e quase todos os Estados do Brasil tern urn Iugar chamado Olho 

D'agua e todos os outros nomes sao nomes de cidades sonoros que pudessem ir 

desencadeando. Inclusive Lilia e o nome da mae do Bituca, Pipo e o filho do 

Paulinho Jobim, Lino eo pai do Bituca, o Pablo eo filho do Bituca, Dora e a filha 

do Paulinho, Nena, entao sao todas pessoas que existiram e nao pessoas que 
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sumiram. E porque a Suite dos Pescadores do Caymmi e assim: "Zeca, Nino, cade 

voces 6 mae de Deus, bem que dizia Jose, nao vi Jose': Neste sentido, a Suite dos 

Pescadores sao pessoas que sumiram num temporal, mas nao era a inten¢o na 

minha milsica, ao mesmo tempo que era urn pouco uma alusao, pra gente que 

viveu nessa epoca. Eu tive muitos amigos que desapareceram, e neste sentido ate a 

can¢o tern urn pouco desse clima e quando voce usa os nomes parece que foram 

pessoas que sumiram, entiio tambem foram pessoas que sumiram, mas nesse caso 

especificamente eram pessoas familiares. 

Cybelle: sobre a can¢o Dona Olimpia, eu li urn texto que voce escreveu 

sobre a milsica do Toninho Horta, chamada Your Moon. 

Ronaldo: eu escrevi sobre uma milsica do Toninho e cheguei a conhecer a 

Dona Olimpia, uma pessoa solitiria. Fiz uma letra em cima da melodia mas nao e 

uma letra que fala da Dona Olimpia, no sentido folcl6rico, mas sobre o sentimento 

do desespero, e eu coloquei esses parenteses Your Moon, pra fugir totalmente da 

figura da Dona Olimpia. E uma letra sobre urn sentimento de amor desesperado, 

tanto quanto a milsica Tanto que e do mesmo estilo, sao duas canc;:oes 

desesperadas. 

Cybelle: quem foi o Ronaldo Santos, que fala de voce e do grupo Nuvem 

Cigana, numa entrevista do livro Patrulhas Ideol6gicas ? 

Ronaldo: Ronalda Santos foi urn dos poetas. Ao mesmo tempo que o 

Clube da Esquina nao tinha estrutura¢o empresarial nenhurna, nenhum 

empresano e durante muito tempo eu centralizei vanos papeis, a gente tinha urn 

projeto parecido com a Apple dos Beatles que era criar uma identifica¢o, urna 

marca, que pudesse viabilizar depois coisas de pessoas novas, e a gente tentou 

viabilizar isso de varias maneiras e eu talvez fosse a pessoa mais proxima dessa 

ideia. Num determinado tempo da minha vida fui morar em Santa Teresa numa 
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epoca em que eu estava muito fragilizado pelo fun do Clube da Esquina, numa 

especie de comunidade e que foi muito born pra mim, resgatar valores antigos. A 

Nuvem Cigana era uma turma que tinha de tudo, pedreiro, arquiteto, professor, 

cirurgiao e os poetas que eram o Chacal, o Charles Peixoto, o Guilherme Mandai, 

o Ronaldo Santos, o Bernardo Vilhena, o Cafi fot6grafo, era uma turma de 

happenings, festas e uma especie de resistencia posterior ao Clube da Esquina, 

ligado a ditadura de uma maneira totalmente hbertiria. Eu acho que assim como o 

Clube da Esquina e desconhecido, a Nuvem Cigana foi uma coisa totalmente 

anlirquica e nao s6 de resistencia a ditadura mas de resistencia a caretice, que se 

estruturou urn pouco como urn nucleo de produ¢o como ja se havia pensado para 

o Clube da Esquina, unindo vlirias areas, e principalmente existencial no sentido 

de viver livremente. Tinha uma coisa que estava surgindo, eu fiz urn livrinho de 

viagem, no mime6grafo e tinha os poetas que faziam os eventos e tinha o Mlircio 

Borges que tambem foi morar em Santa Teresa que acabou ficando mais proximo. 

A Nuvem Cigana durou mais ou menos uma decada com happenings e alguns 

livros publicados. 
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ENTREVISTA COM TAVINHO MOURA 

BELO HORIZONTE 

13/06/98 

Tavinho: (sobre o Oube da Esquina) Eu acho que houve uma revela¢o, 

�r�e�v�e�l�a�~�a�o� de uma poetica, de uma outra gera¢o, uma poetica com conteudo social 

forte nao s6 pelo problema que o pais tava vivendo, da ditadura militar forte, mas o 

problema social que ate hoje o pais vive, esses problemas sociais fortes. As pessoas 

estao sempre sensiveis a isso e atentas. 0 que acontece tambem, e acho que hoje e 

urn pouco diferente, e que de certa forma estava todo mundo olhando pra dentro, 

tentando desvencilhar o pais, pra tentar dai fazer urn pais novo, mais forte, mais 

justo, honesto, com mais interesse pela cultura e pelas suas �m�a�n�i�f�e�s�t�a�~� 

autenticas, aquele pais nao mais tao escravizado. 0 cinema tinha urn periodo de 

obrigatoriedade para ser exibido, a mU:sica tinha urn periodo de obrigatoriedade 

para ser tocada, de manha quando nao tinha pUblico, porque o resto do dia s6 

tocava mU:sica estrangeira. 

Hoje em dia eu acho are que ta legal, tern muita programa¢o de musica 

brasileira integral no radio, hoje e uma realidade 0 mercado de musica brasileira, e 

uma coisa fantastica. 

Cybelle: Voce e daqui de Belo Horizonte? 

Tavinho: Sou nascido em Juiz de Fora e vim pra ca com 8 anos de idade. 

Morava na Floresta, que e vizinho de Santa Tereza e ai conheci o Marcio (Borges), 

que eu ja conheci.a por causa de filme, por causa de cinema. Eu tava ligado a 
turma do CEC (Centro de Estudos Cinematograficos), ia ao cineclube, freqiientava 

o bar do Lucas, no Maletta, e todos os meus amigos queriarn fazer cinema. Eu fiz 

cinema com eles, com o Schubert, com o Charles. 0 Marcinho era muito ligado ao 

Schubert e eu era mais ligado ao Carlos Alberto, inclusive no primeiro filme que o 

Schubert fez, eu fiz a musica. Entao, na verdade, minha primeira atua¢o como 
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musico profissional foi com a trilha do filme "0 Homem do Corpo Fechado". Foi a 

1•. vez que eu fui a urn estiidio, e coincidentemente todos os musicos que 

participaram - Nelson Angelo, Toninho Horta, Robertinho Silva, Novelli - foi o 

pessoal que fez o Som Imaginano. Eu ja conhecia esse pessoal do estiidio, o 

Toninho Horta ja era meu amigo e foi ele que arregimentou porque eu niio tinha 

conhecimento nenhum, eu era verdinho. 

Ai teve o Festival da Canc;ao, em que eu concorri com o Marcinho, com 

Como vai minha aldeia, que pegou o segundo Iugar. A musica Gube da Esquina 

tambem concorreu, era o LO Borges, o Beto Guedes, o SirJan. Ai eu conheci todo 

mundo, o TUllo Mourao, e logo depois teve urn show e rninha mllsica tava nesse 

show. 0 Nivaldo Ornelas fez o arranjo e eu fiquei muito amigo do Nivaldo. E 

Como vai minha aldeia foi o nome do meu primeiro disco. 

Esse Festival Estudantil da Canc;ao foi onde e hoje o Minas Centro, na 

antiga Secretaria de Saude, e nos inauguramos esse festival. Tinha o Lo Borges e o 

Beto Guedes tocando Equatorial, apareceu o Marco Antonio Araujo, o Tavito, 

Tulio Mourao, urna revelac;ao de Divinopolis. 

Eu niio participei do disco Gube da Esquina I, so freqiientava a casa do 

pessoal, mas acompanhei todos os processos de criac;ao, toda a movimentac;ao, vi as 

pessoas ensaiando. 

0 disco Clube da Esquina I e o Bituca (Milton) e o LO, com o Toninho, o 

Beto. No disco Gube da Esquina H tern a minha mUsica (Paixao e Fe), em que eu 

tambem toquei, e coincidiu de na epoca do Gube da Esquina H eu estar gravando 

tambem urn disco - o disco Tavinho Moura pela RCA - e foi numa fugida que eu 

dei. Mas a ideia de colocar os 'Canarinhos de Petr6polis' fazendo o coral foi urna 

ideia maravilhosa, foi uma coisa que me deu urna alegria enorme. 
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Cybelle: A respeito da 'nova musicalidade' inaugurada pelo Clube da 

Esquina, como voce ve a questlio da harmonia. De que se compunha essa nova 

musicalidade que veio depois da Tropicilia? 

Tavinho: Eu acho que ai o L6 entra com a �f�o�r�m�a�~�o� dele de mllsica de 

garotada, de Beatles, mais as sonoridades recebidas dentro da casa dele, formando 

uma coisa especial, diferente, porque a mllsica dele nao e Beatles, mas tern outras 

fontes. E o Bituca, que tinha urn conhecimento musical muito extenso, tambem 

antenado com a coisa nova que vinha chegando dos Beatles, metabolizou tudo e 

como sempre, se procurou mostrar urna cara mineira para essa mllsica. Porque nao 

adiantava dar urna cara carioca como Bossa Nova, como se fosse samba, tinha que 

ser urna outra coisa. Entlio o jazz americano teve muita influencia, porque o 

pessoal aqui ja ouvia muito e o Milton ja usava ritmos diferentes, mllsica em 5, 

mllsica em 7 por 4, em 5 por 4, que nao era usual e isso desconcertou a mllsica 

brasileira. As harmonias ali no Qube da Esquina I, eram complexissirnas, como 

na �c�a�n�~�o� Ao que vai nasccr; por exemplo. 

Houve muita descoberta, musicalmente falando foi urna coisa inovadora, 

ainda nao foi feito nada igual no Brasil, e extraordinariamente belo. As harmonias 

do Milton e como ele coloca a melodia dentro delas. E absolutamente inusitado, 

extraordinario, nada 6bvio, super rico e perceptive!, e genial e agradavel. Houve 

uma etica muito legal com �r�e�l�a�~�o� ao trabalho do Milton, porque ninguem copiou 

o trabalho dele, cada urn seguiu seu proprio caminho, o Lo com o dele, o Beto, o 

Wagner, o Toninho, eu. E impossivel copiar Milton Nascimento, seria uma 

covardia diluir aquilo tudo, os mineiros tiveram urn grande respeito em �r�e�l�a�~�o� a 

isso. 

Cybelle: Voce acha que houve urn desdobramento do Clube da Esquina, 

nurna �g�e�r�a�~�o� posterior que captou isso? 
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Tavinho: Voce tern uma �g�e�r�a�~�o� em BH incrivel de compositores, como 

Beto Lopes, Wilsinho Lopes, Sagrado �C�o�r�a�~�o� da Terra, com o Marcos Vianna. 

Com o Marco Antonio Araujo menos, porque ele era muito mais Jethro Tull e 

outros progressivos, mais a �f�o�r�r�n�a�~�o� de mU.Sica erudita, que eu acho que ele nao 

tinha brasilidade nenhuma. Agora o Uakti e urn apendice fundamental, que 

incorporou a coisa, foram importantissimos. A primeira vez que o Uakti gravou 

comigo foi no disco Cabare Mineiro. Eu mostrei pro Milton, usamos pra gravar 

Peixinhos do Mare eles ja tocaram e ficamos parceiros, fizemos muitos trabalhos. 

0 Yuri Popoff e outro que e urn discipulo, harmoniza igual, a gente gosta das 

mesmas musicas e no novo disco dele tern uma mU.Sica minha . 

Falar de mU.Sica e uma coisa muito subjetiva, a minha propria �f�o�r�r�n�a�~�o� 

musical nao e completa, nao posso falar com autoridade total sobre o assunto 

porque o meu neg6cio e mais fazer do que estudar as questoes musicais. Eu fui o 

primeiro que botei o pe na terra, achei que pra fazer musica eu tinha que descobrir 

o que era a mU.Sica mineira mesmo. Eu saia por ai e ia ver Folia de Reis, festas, e 

fui encontrando urn caminho que virou meu, nao fiz pesquisa, foi atraves das 

minhas viagens. 0 pessoal me mostrava as coisas da terra, do norte de Minas, do 

Vale do Jequitinhonha e eu fui captando tudo isso. 

188 

J 
J 



ENTREVISTA COM TONINHO HORTA 

CAMPINAS 

29/08/98 

Toninho: espero que voce esteja no caminho certo, e claro que estli no 

caminho certo, muito sucesso pro seu trabalho. 

Cybelle: a gente vai falar s6 daquela epoca dos anos 70. Uma coisa que 

acabei descobrindo na bibliografia que eu fui lendo e que o Clube da Esquina nao 

aparece muito na literatura sobre musica popular brasileira, tudo para na 

Tropicilia, ai tern urna lacuna e passa pro rock dos anos 80. Entiio a minha ideia e 
retomar isso e trazer a tona. 

Toninho: e isso ai, reflexao muito precisa da sua parte, e isso mesmo, 

aconteceu esse buraco que poderia ser ocupado pela musica dos mineiros e nao foi 

ocupado, eu acho que a gente, o Milton, o Lo eo Beto, o Wagner, as pessoas mais 

ligadas ao movimento entre aspas Clube da Esquina que foi uma coisa que nao 

era institucionalizada, foi apenas o nome de urn disco que deu certo. E claro que 

uns frequentavam as casas dos outros, a gente tocava no final dos anos 60, inicio 

dos anos 70 are antes de gravar o disco Qube da Esquina.. Na verdade houve urna 

�g�e�r�a�~�o� de mtisicos nos anos 50, onde havia mn grupo de mtisicos do qual fazia 

parte meu irmiio Paulo Horta, que e baixista e eles tinham urn grupo de jazz, o 

Jazz Fun Club nos anos 50, s6 com o pessoal aficcionado pelo jazz em Belo 

Horizonte. Eles compravam aqueles discos que eles nao entendiam muito mas que 

era mna coisa genial, eles queriam aprender aquela mtisica, queriam desenvolver a 

capacidade criativa, entiio eles compravam muitos discos de jazz e formaram o 

Jazz Fun Oub e logo depois ele conheceu o Ponto dos Musicos. Entiio musicos 

como o Valtinho, prirneiro bateirista da Oara Nunes, tocava com a Beth Carvalho, 

e urn dos caras que toea melhor samba, ao nivel do Wilson das Neves, mn cara 

muito born mas que era mn cara muito timido, sempre na dele mas nao apareceu 

muito. Entiio o Valtinho era baterista do grupo de baile do meu irmiio nos anos 60, 
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junto tambem com o Chiquito Braga que era guitarrista muito reconhecido 

nacionalmente, que tocou com a Fafa de Belem e muita gente, e era uma pessoa 

com quem eu tive a primeira identificac;:ao com a guitarra, com a maneira dele 

tocar, a beleza dos acordes, de abrir os acordes, foi com o Chiquito. 0 Chiquito e o 

Valtinho, junto como Paulo, comec;aram a divulgar aqueles discos de jazz, aquelas 

bandas do Stan Kenton, do Duke Ellington, do Countie Basie, das cantoras, Sara 

Vaughan, a Ella Fitzgerald, o Frank Sinatra, Wes Montgomery, Charlie Parker, 

Max Roach, nao aquele jazz tradicional. Mas o jazz era a musica pop dos anos 30, 

na epoca do swing, e depois veio uma gerac;:ao dos anos 40, 50, Gershwin com 

todas aquelas canc;:oes maravilhosas, de filmes. Entlio essa gerac;:ao do meu irmao 

consumiu muito dessa mU.Sica e foi essa gerac;:ao que passou a informac;:ao do jazz 

para a gerac;:ao mais nova. Entlio, por exemplo, o Wagner Tiso, o Paulo Braga 

baterista, o Rubinho baterista que foi morar no Rio, o Nivaldo Ornelas, 

saxofonista, o Celinho do trumpete, o Emilio baterista, o Aecio Flavio que era o 

lider da banda do meu irmao - uma pessoa mais nova que inclusive foi uma das 

pessoas que comec;:ou a reconhecer o meu trabalho, eu era bern garoto e ele 

escrevia minhas mU.Sicas, depois eu fui tocar na banda do meu irmao com ele como 

lider - entlio essa gerac;:ao contribuiu demais para a gerac;:ao do jazz ern Belo 

Horizonte, que foi absorvido pelos grupos de baile. Voce nao pode falar do Clube 

da Esquina s6 do Milton Nascimento pra ca, ja que o Clube da Esquina nao era 

urn movimento, uma coisa programada, a gente pode dizer que o Clube da 

Esquina comec;:ou seus encontros musicais na boate Berimbau no Edificio Maletta. 

A boate Berimbau foi urn clube de jazz onde se encontravam Nivaldo 

Ornelas, Paulo Horta, musicos do Rio como Vitor Assis Brasil, de Sao Paulo como 

o pessoal do Zirnbo Trio, do Tamba Trio, todo mundo tocava no Berimbau e tinha 

os festivais. Eu me lembro de que quando tinha 15 anos eu ia a varios festivais de 

bossa nova em Belo Horizonte e meu irmao quase sempre ganhava o f lugar como 

baixista e eram musicos do nivel do Luis Charles, baixista de Sao Paulo que dava o 

premio pro meu irmao, ou entlio o pessoal do Tamba Trio, os melhores mU.Sicos. 
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Entao quando o Milton Nascimento veio de Tres Pontas pra Belo Horizonte 

ele conheceu Marilton Borges e virou crooner de baile da banda do Marilton e 

cantava tambem. 0 Bituca ja tinha um dom musical muito grande, ja era 

programador musical da radio de Tres Pontas, locutor e ja vinha com um 

conhecimento muito grande. Quando come9)u tocar com o Marilton ele conheceu 

todos os musicos da epoca e atraves do meu i.rmao fui apresentado a ele numa festa 

que teve la em casa, em que todos os milsicos tocavam. No final da festa na rua 

Araxa, no bairro Floresta, alta madrugada, quando s6 os musicos estavam 

acordados eu toquei pro Milton algumas coisas e ele tocou pra mirn. Dali a pouco, 

em dois anos eu estava fazendo milsica com o Milton e a gente fez uma musica 

charnada Segue em paz que nunca foi gravada, em que ele fez a letra e eu fiz a 

musica. 

Quando o Milton foi morar com o pessoal da familia Borges ele conheceu o 

Lo, que era garotinho e fazia milsica com o Marcio Borges. Depois eles se 

mudaram para a rua da Bahia e o Lo jogava futebol de botao na sala com o ouvido 

em pe e da1i a pouco ele apareceu como compositor junto com o Milton, que 

reconheceu o talento do LO, que se tomou o convidado especial do disco Oube da 

Esquina. Teve varias coincidencias, o Beto e eu moravamos no mesmo predio da 

Rua Tupis, que ficava a meio quarteirao do edificio Levy, onde moravam os 

Borges, s6 que o Lo ja conhecia o Beto e eles eram mais da �g�e�r�a�~�o� Beatlemaniaca 

e eu ja vinha mais da area do jazz. Eu sentia que tinha um certo retraimento, 

quando eu passava na rua com o violao, o Lo e o Beto me olhavam meio de rabo 

de olho e diziam "ah aquele cara da harmonia, da Bossa Nova nao ta com nada", e 

eu devia estar peusando "aqueles roqueiros tambem nao tao com nada", mas 

depois a gente acabou encontrando todo mundo no Festival Estudantil da �C�a�n�~�o� 

em 1969. lsso aconteceu depois que eu fui ao festival no Rio em 67 como Milton e 

nos fomos os unicos compositores com mais de uma musica classificada no festival. 

Eu tinha Maria Madrugada em parceria com a Junia Horta, minha prima, que foi 

interpretada por um grupo de Sao Paulo chamado 0 Quarteto, e Nem e Camaval 

em parceria com o Marcio Borges interpretada pelo Eduardo Conde. 0 grupo 
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paulistano era urn quarteto supermodemo dos anos 60 que ate hoje seria urn som 

atualissimo, e ai atraves deste festival em 69 todo mundo queria conhecer o 

trabalho da gente. A Joyce �c�o�m�~�o�u� gravar ml1sica minha, o MPB-4, e teve urn 

reconhecimento, em todas as festas as pessoas conheciam as ml1sicas da gente e ai o 

Milton cantava e era sempre o Ultimo a pegar no violao porque todo mundo queria 

saber quem e que tinha tido tres mii.sicas classificadas. Todo mundo chorava de 

emoc;:lio com a ml1sica dele e em 69 foi o encontro meu com o Lo e o Beto no 

Festival Estudantil da Canc;:lio. 0 Tavinho Moura estava tambem, entiio dai 

�c�o�m�e�~�o�u� a surgir vlirios encontros, dali a poucos anos o Milton chamou o Lo e o 

Beto e eu tambem, e eu s6 nao fui pra Mar Azul porque eu estava em turne, e eu 

s6 cheguei la quando faltavam tres dias pra eles irem embora, estava prograrnado 

pra eu ficar la urn mes, mas eu acho que o trabalho que eu fiz no Qube da Esquina 

I foi importante. 

Cybelle: No contexte politico e cultural do Brasil dos anos 70, como e que 

voce via a situac;:lio da ml1sica popular brasileira, na epoca do disco Qube da 

Esquina I com a repressao e a censura, voce tern algurna ideia sobre isso? 

Toninho: essa parte politica nunca foi o meu forte, o meu neg6cio era 

sempre fechar os olhos e ficar tocando violao, viajando, e eu era muito romantico, 

com a hist6ria da mii.sica que era urn dom, urn alimento diliri.o. Por isso eu nunca 

rive urn envolvimento, urna preocupac;:lio em analisar a politica, por exemplo, na 

epoca eu sabia que vlirios discos do Milton forma censurados, urna mii.sica minha 

no Festival de 69 com o Manco Borges foi censurada tambem. Mesmo com a 

hist6ria da repressao a mii.sica, naquela epoca nao existia esse neg6cio da midia, 

esse marketing musical, essa �i�n�f�o�r�m�a�~�a�o� desenfreada que tern hoje e entiio a gente 

tinha mais oportunidade de ouvir mii.sica boa. Tanto que eu cresci ouvindo os 

ml1sicos da minha gerac;:lio e os mais velhos, eu ouvia muito radio e no radio se 

ouvia de tudo, bolero, bossa nova , samba canc;:lio, ml1sica classica. Nao tinha essa 

invasao da mii.sica descartavel que as gravadoras multinacionais imp6em hoje ao 
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mercado, e pelo fato de nao existir midia nos anos 70, comparada com a de hoje, 

dava pra fazer trabalhos musicais mais criativos e os produtores das gravadoras 

tinharn uma atitude - eles estavarn ali porque gostavarn de mll.sica, os projetos 

sempre eram de registros de coisas boas, material born de composi¢o, de cantor -

entao foi mudando urn pouco quando o visual passou a ser importante para a 

televisao, com o clipe, a miisica descartavel, de vendagem imediata que come«;:ou a 

ser explorada pelas gravadoras e acabou que eles tomaram isso como ponto de 

partida. Voce nao pode ser s6 urn miisico born, entao nos anos 70 voce poderia ser 

urn mll.sico born e tinha o seu espa«;:o, poderia tocar com mll.sicos e cantores 

conhecidos e poderia trabalhar e ser reconhecido, agora hoje e mais dificil, a 

concorrencia e muito maior e tern muita coisa que nao e boa no mercado, que nao 

deveriam estar porque estao ocupando o Iugar da qualidade, das manifesta«;:5es 

artistico-culturais mais importantes. 

Cybelle: sobre a questao cultural na miisica popular brasileira, como era 

isso em rela¢o a Tropicilia? 

Toninho: pra mim tambem que era mll.sico, a Tropicilia foi uma coisa 

revolucionaria a nivel de atittude, de botar o verbo pra fora. Os baianos tern muito 

isso, a coisa da orat6ria , eles exploram muito esse lado expansivo da beira do 

mar, toda a influencia dos batuques do samba de roda, do candomble, entao isso 

sugere uma abertura maior de comunica¢o verbal que o Caetano e o Gil 

exploraram durante toda a carreira deles. Os mineiros eram sempre ate mais 

competitivos entre si, eu acho, nao o pessoal da minha gera¢o, do Clube da 

Esquina, a gente tinha urn sonho de fazer miisica boa, o Marcinho, o Ronaldo, o 

Fernando, cada urn dimensionava sua linguagem para deterrninado ponto. 0 

Marcinho era mais politizado, o Ronaldo era mais viajante, o Fernando era mais 

cotidiano e politico tambem. Eu vejo que musicalmente era bern aberto, agora 

quando entraram as outras gera«;:5es de miisicos do Clube da Esquina a gente foi ate 

urn pouco criticado, as pessoas come«;:aram a falar "o Clube da Esquina nao se 
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abre e fechado" e nao era, a propria midia, entre aspas, daquela epoca como foi 

divulgado e foi tao falado e o Milton estourou no mercado como compositor e 

cantor. Entao as outras gera96es ficaram urn pouco ressentidas de nao virem a tona 

o sucesso, como estava o pessoal do Clube da Esquina, apesar de que o Clube da 

Esquina demorou vcirios anos para ser reconhecido, exatamente porque a gente e 
muito calado, a gente nao tern a coisa da oratoria e cada urn pega o seu violao, 

abaixa a �c�a�b�e�~� e faz o seu mundo ali e coincidiu de uma felicidade boa de a gente 

se reunir e fazer o disco Gube da Esquina I, mas depois disso cada urn tern o seu 

trabalho e as novas gera96es que vieram sao muito competitivas. Cada urn faz o seu 

projeto quietinho e de repente aparece alguma coisa, ao passo que a gente do 

Clube da Esquina deveria ter dado uma li91to a nova gera9iio dos musicos de 

Minas Gerais sobre a coisa da uniao, sobre a importancia de voce aliar outros 

vagoes ao seu trem. 0 Clube da Esquina nao fez isso, eu acho, agora os Baianos 

fizeram, o Caetano e o Gil sempre comentavam sobre os artistas novos e o Clube 

nao fez isso e a gente perdeu urn pouco essa liga91to com essa gera91to de novos 

mt'i.sicos. Mas eu mantive a �c�a�b�e�~� mais aberta assim, por viajar o mundo inteiro 

sempre tive a coisa da mt'i.sica, de conhecer outros paises e fazer a minha mt'i.sica se 

espalhar pelo mnndo e eu sempre tive essa vontade de ver essa rela9iio mais 

proxima dos jovens artistas mineiros com o Clube da Esquina. Mas os outros 

componentes do Clube da Esquina nunca pensaram muito sobre isso e foram 

muito individuais, o Beto com o trabalho dele, o LO, o Milton com o dele. Isso 

inclusive e tao claro pra mim que hoje, depois de tantos anos, a gente nao se 

reuniu de novo, as vezes por urn ter ficado melindrado com o outro por uma 

questao cotidiana, ficar chateado uns com os outros, mas a bern da verdade na 

epoca do Clube da Esquina nos alugamos urn apartamento jnntos, moramos 

jnntos no Rio de Janeiro em Ipanema, eu, o Milton, o Beto e o Lo, quando a gente 

foi fazer a temporada do Gube da Esquina I no teatro Fonte da Saudade. Depois 

eu mudei para uma quadra dali com a minha irma que ja morava no Rio, mas o 

Lo e o Beto sempre tiveram urna liga91to maior com Belo Horizonte. Pro L6 foi urn 

baque muito grande, porque de repente caiu sobre ele urna responsabilidade muito 
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grande porque ele era muito novo, era urn cara de talento e ele assustou com o 

sucesso ao 18 anos de idade. Quem direcionava politicamente, se e que pode se 

falar assirn, o grupo, eram os letristas na epoca ern que os compositores, nos, 

eramos mais viajantes. Eu era mais romantico, mais jazzista, mais sofisticado, 

influenciado pela Bossa Novae o L6 eo Beto sao influenciados por Beatles e rock 

dos anos 70. 

Cybelle: entao, porque os criticos de mtisica popular brasileira sempre 

param na Tropiaili.a e nao citam o Clube da Esquina? 

Toninho: o proprio Caetano falou que musicalmente o Clube da Esquina 

foi mais irnportante que a Tropicalia s6 que a gente nao e:xplora isso e e o grande 

erro nosso, e nao precisa o Caetano dizer nao, porque e s6 ouvir. Entao voltando 

ao assunto da Tropiaili.a que voce me perguntou, eu tinha consciencia da posi9[o 

da Tropicllia a nivel de atitude, de orat6ria, as letras eram super legais, avan9<tdas, 

mas o Clube da Esquina, principalmente o disco Clube da Esquina I com aquele 

excesso de liberdade criativa musical dos componentees, a maneira como foi feito 

todo aquele trabalho, isso deu uma dirnensao maior para a musica dos mineiros. 

Tudo que a gente fazia com todas as influencias de cada urn, tudo aquilo resultou 

num som unico e deu uma base grande para toda uma �g�e�r�a�~�a�o� de musicos, nao s6 

de Minas Gerais, mas do Brasil. 

Cybelle: no meu trabalho estou tentando estudar a questao de que voces 

inauguraram uma nova musicalidade e uma nova poetica musical. 

Toninho: eu entendo o termo 'musicalidade' como uma outra cmsa, 

'poetica musical' tudo bern. N6s pegamos talvez uma nova fase musical, nao 

musicalidade. Musicalidade e assirn, a pessoa tern musicalidade ou nao , mas eu 

entendi o que voce quis dizer, talvez a palavra nao esteja bern aplicada. 
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Cybelle: eu uso este termo "nova musicalidade" em contraponto com a 

Tropiailia. Voces depois inaugurariam essa coisa do trabalho da harmonia, 

melodia tambem, e ritrno. 

Toninho : OS ritrnos 3 por 4 , 6 por 8 dos mineiros, que e muito explorado 

pelo Lo, pelo Beto, eu tambem ja fiz, o Flavio Venturini. 0 Tavinho Moura nao 

muito, o Tavinho ja veio de urna outra escola mais folc16rica com muita inversao 

de baixos e que e muito interessante, entao existe urna diversidade muito grande 

entre n6s compositores, cada urn com seu mundo musical tern urn recado muito 

interessante a nivel de melodias ou de progressoes harmonicas, de sutilezas de 

arranjo que o Beto tern que sao coisas super simples mas soam super bonitas. 

Cybelle: eu estou me fixando s6 nos discos Clube da Esquina I e II, 

fazendo urna analise das �c�a�n�~�o�e�s� compreendendo musica e letra. Quais os 

procedimentos criativos, conceituais e esteticos que estao presentes nessa nova 

musicalidade, apresentada por estes dois discos. A que voce atribui ? 

Toninho: a estetica presente, alguma coisa que possa ter sido peusada 

talvez pelo lado politico, algumas coisas foram direcionadas pelos letristas, que eu 

ja te fulei, agora a parte musical era urna coisa ampla. Cada urn tinha urn mundo 

de ml1sica dentro de si, entao, quando a gente gravou o Clube da Esquina I, depois 

de urn mes de trabalho de composi¢o que o Lo, o Beto eo Milton ficaram em 

Mar Azul, a gente foi la pro esrudio, e foi charnando alguns musicos pra fazer este 

trabalho. Urn dos principais responsaveis, o arranjador, o Wagner Tiso, foi o cara 

que faria o contomo, o delineamento final, o colorido final do disco a nivel de 

orquestra¢o das musicas que tiveram orquestra e que era o companheiro do 

Milton desde Alfenas. Eles ja tinham urna afinidade muito grande, ele ja tinha 

estudado piano e era aluno do Paulo Moura tambem, e era urn pouquinho mais 

velho que eu e uma pessoa mais capacitada pros arranjos, pra orquestra, pro 

trabalho. Os arranjos de base pra voce montar a estrutura musical dentro do esrudio 
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nao foi nada programado, entao o Milton ia pro esttidio com os mlisicos todos em 

redor, os musicos de sua confiano;:a e a gente aprendia as musicas e cada urn criava 

em cima daquele trabalho. Como eram muitos mlisicos, tinha uns que acordavam 

mais cedo e gravavam e desciam pra urn bar depois, enquanto a turma que 

acordava tarde chegava. Os musicos nao coincidiam e as forma9oes foram as mais 

diversas possiveis, para gravar uma musica a gente via quem tava hi em cima e 

fazia a forma¢o com aqueles que estavam na hora. E os mlisicos se revezavam 

nos instrumentos. Essa coisa da liberdade criadora musical partiu exatamente disso, 

o Wagner fez o arranjo s6 no final, mas as musicas eram todas criadas ali na hora, 

o Milton tocava, a gente aprendia e ia criando junto e isso deu urn colorido especial 

ao disco. Ningnem tinha a pretensao de fazer uma coisa produzida, ninguem estava 

preocupado com o visual, o neg6cio era fazer mlisica mesmo, musica e o recado da 

letra. Entao isso e o carater de honestidade litera-musical do Clube da Esquina. A 

coisa mais despojada, do fundo do cora¢o, foi o que marcou o trabalho dos 

mineiros dentro da miisica brasileira. 

Cybelle: e com rela¢o ao disco Qube da Esquina m A epoca ja tinha 

mudado muito. 

Toninho: eles queriam fazer o Qube ll com os convidados, Mercedes Sosa, 

Francis Hirne, Elis, Pablo Milanes. Eu fiz a orquestra¢o da "Dona Olimpia", e 

teve musica em que eu toquei bateria nesse disco, houve muita liberdade nos dois 

discos que resultou nessa cara diferente. Agora o Milton sempre teve muita no¢o 

das pessoas de talento que sempre o rodeavam e dava total h"berdade de cria¢o pra 

essas pessoas. Eu, o Lo, o Wagner, o Beto, cada urn tocava dentro do que sabia, 

de repente era uma musica mais complicada em termos de harmonia, entao eu 

fazia, se era uma coisa mais pop, entao eu dizia, deixa a coisa pro Lo e pro Beto, 

entao os criterios eram bern naturais, nao tinha urn produtor mandando na hist6ria 

e vale a pena dizer que no Brasil nao existia essa hist6ria de ficha tecnica e a pessoa 

que sacou essa onda foi o Ronaldo Bastos, entao ele que tinha viajado muito pela 
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Europa e Estados Unidos viu que todos os discos tinham ficha tecnica. E depois do 

disco Clube da Esquina todos OS discos passaram a ter ficha recnica. 0 Clube foi 

fundamental dentro disso. 

Cybelle: no seu trabalho o diferencial e a harmonia. �C�o�m�b�i�n�a�~�o� de 

harmonias e tratamento da melodia, estes termos podem ser usados? 

Toninho: 0 que acontece e que existe a harmonia tradicional, que e formar 

os acordes, o que se deve evitar, existem progressoes harmonicas que sao chav6es, 

que todo mundo usa, na musica dos mineiros todo mundo tinha muita 

inventividade musical, por isso a gente fugia dos padroes, talvez porque a gente 

estivesse urn pouco afastado do Rio e de Sao Paulo, da maioria das escolas, dos 

professores, de estruturas musicais mais rigidas. Em Minas Gerais cada urn 

abaixava a cabec;:a e viajava no seu som, e issso deu a possibilidade de cada urn 

descobrir o seu proprio som. No meu caso foi isso, eu sempre gostei da coisa mais 

calma, mais romantica, mais sensivel, entao eu fazia experiencias, ouvia uma coisa 

e dizia "vou transformar", a minha onda foi modificar os acordes, foi descobrir, e 

foi ai que eu criei a minha esretica. Eu quero ouvir esssa nota soar uma oitava 

acima, entao eu fazia esse mesmo acorde com uma oitava acima, ai eu achava urn 

outro acorde. Tudo naturalmente, e eu acabei descobrindo uma nova nomenclatura 

de �h�a�r�m�o�n�i�z�a�~�o� com outras progressoes, outras inversoes e somado a isso a minha 

influencia de mnsica folcl6rica de Minas Gerais, as valsas e as modinhas que meu 

avo fazia, os canticos de igreja, as quermesses, a viola caipira, a bossa nova, o jazz, 

a mnsica pop dos anos 70, as orquestras, mnsica classica, tudo isso somado me deu 

uma amplitude musical muito grande. Eu sempre tive vontade de ser pianista, eu 

queria tocar violao como urn piano, entao eu ampliava o som ao maximo do 

violao, tocava os acordes mais abertos como o piano. 0 Chiquito Braga tinha uma 

suavidade e os acordes de base parecendo de orquestra, eu tinha uma �r�e�l�a�~�o� 

grande com o Chiquito e tudo isso me abriu, eu �f�a�~�o� arpejo como musica classica, 
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toea acordes com cinco dedos que pouca gente toea, uso muita corda salta, eu fac;:o 

o acorde soar totalmente, pode-se dizer que eu consegui urn estilo diferente. 
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ENTREVISTA COM WAGNER TISO 

RIO DE JANEIRO 

07/11/98 

Wagner: nos saimos de Tres Pontas levando uma coisa nova pra Belo 

Horizonte e nos juntamos ao movimento que ja vinha acontecendo la, e a mesma 

coisa se deu no Rio. Ja havia uma movimenta9iio musicalla muito forte quando eu 

eo Milton chegamos ao Rio. 

No disco Gube da Esquina ltinha o grupo Som Imaginario, onde eu fazia a 

dire9iio. A orquestra ali, eu fazia na musica Nuvem Cigana. 

Pelo Amor de Deus e com o Som Imaginario, Lilia e com o Som 

Imaginario, Trem de Doido tern todo mundo tocando, Nada Sera Como Antes e 

com o Som Imaginario mais o Beto e o LO, Ao que vai nascer e com o Som 

Imaginario, Me Deixa em Paz e Milton, Alaide Costa e Som Imaginario. A 

maioria das m!lsicas e com o Som Imaginario mais o Beto, o LO e o Toninho. Dos 

Cruces era com o Som Imaginario, Um Girassol da Cor do Seu Cabelo era o LO no 

piano com arranjo do Eumir Deodato, San Vicente era como Som Imaginario. Um 

Girassol da Cor do Seu Cabelo pouca gente sabe, mas o arranjo e do Eumir 

Deodato. 0 LO me levou junto na casa do Eumir pra gente passar a m!lsica, a 

melodia e a harmonia, pra ele fazer o arranjo. 

Cybelle: uma passada rapida na historia de como voce e o Milton se 

conheceram em Tres Pontas. 

Wagner: eu eo Milton eramos garotos em Tres Pontas. Ele e de 1942 e eu 

de 45 e moravamos na mesma rua, com a diferen<;:a de umas cinco casas. Eu tocava 

acordeon e ele violao, gaita, sanfona, e isso foi aproximando a gente. Foi muito 

born porque nos come<;:amos juntos a descobrir harmonias e melodias, ai que foi a 

raiz da coisa. A gente chegou em Belo Horizonte com uma ideia de m!lsica que era 

da gente, e houve uma jun9iio do que a gente trouxe do interior para a capital e ai 
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foi a fermentac;:iio da contribuic;:iio desse grupo para a musica brasileira, que 

�c�o�m�e�~�o�u� em Tres Pontas, Alfenas, partindo para Belo Horizonte. E de Belo 

Horizonte foi acionada a quest:ao das poesias dos letristas e a contnbuic;:iio entao foi 

musical, a grande contnbuic;:iio do grupo de Minas era o que a gente tinha 

descoberto por nos mesmos no interior e trazido para as capitais, a �f�o�r�~� da nova 

interpretac;:iio do Milton, a qualidade das harmonias, a diversificac;:iio ritmica que 

contrapunha a tudo que tinha revolucionado na Bossa Nova. A gente tinha feito 

urn grande contraponto de novas tendencias na milsica brasileira mas da parte 

musical, a parte musical e o principal desse grupo de Minas. Eu tinha mais ou 

menos uns 9 anos quando conheci o Milton e ficamos juntos muitos anos, aqui no 

Rio houve uma pequena separac;:iio quando ele chegou em 67, quando ele foi pros 

Estados Unidos. La ele gravou com o Eurnir Deodato e na volta ele gravou com o 

Som lmaginario que eu criei - era urn grupo para ser o porto seguro das coisas que 

estavam chegando de Minas - e principalmente o Milton, era o grande porta voz 

da milsica de Minas Gerais eo Som lmaginario era o porto. 

Cybelle: com relac;:iio a Tropicilia, a musica da Tropicilia que veio antes de 

voces - no �c�o�m�~�,� sirnultaneamente. 

W aguer: a Tropicilia era urn movirnento nao musical, mas esretico e 

cultural de �m�u�d�a�n�~�s� e a gente sofreu essa infl.uencia da parte comportamental, nao 

musical, porque musical a gente ja tinha. De letra talvez, mas de musica a gente ja 

tinha a nossa musica propria. E a Tropicilia era urn movirnento de �m�u�d�a�n�~�s�,� de 

posic;:iio, nao era urn movirnento musical como foi a Bossa Nova. Ja o grupo de 

Minas tinha urn cunho musical, de �t�r�a�u�s�f�o�r�m�a�~� musicais, ja nao era nem 

comportamental, mas de �m�u�d�a�n�~� na musica, novidades de interpretac;:iio, 

novidades de harmonias e novidades ritmicas. Esse foi o grande legado da musica 

de Minas nessa epoca. 
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Denise (esposa de Wagner Tiso): acho isso muito importante pelo 

seguinte, a Bossa Nova vern e quebra o movimento musical existente no pais por 

vanas vertentes: voce tinha Radames Gnatalli, Villa Lobos, OS grandes interpretes, 

a maneira de interpretar, ent:ao ela verne faz uma revolu¢o musical. A segunda 

revolu¢o musical p6s-Bossa Nova, sem duvida sao os mineiros. Eu ja ouvi alguem 

falando recentemente sobre isso, porque na Tropicilia, a musica e a forma que eles 

encontraram de transmitir as ideias, porque a Tropicilia era urn movimento grande 

que tinha o Hello Oiticica com os Parangoles, o Glauber, mexia em todos os niveis 

culturais, por isso era urn movimento, ja o grupo de Minas nao era urn movimento, 

era urna ideia musical, a fusao deles com o rock dos Mutantes, sao coisas ligadas 

especificamente a coisa do comportamento, a urna �m�u�d�a�n�~� sociol6gica. 0 grupo 

de Minas nao, acho que depois da Bossa Nova quem mexe na estrutura musical, 

quem faz a transforrna¢o musical sao eles, inclusive depois de anos, eles sao os 

primeiros que vao pro palco com urna estrutura musical que nao e comum na MPB 

naquele momento, com grande orquestra, orquestra si:nfOnica, e a mistura de 

elementos, e ja escrevendo de urna maneira livre, e o Milton dava essa abertura. 

Inclusive o Milton fala isso quando ele inaugura o anfiteatro, fala isso, que quando 

o Wayne Shorter escuta, eo som que ele escuta e e a voz que ele escuta. 

Wagner: o que nos levou pra fora do Brasil foi a nossa movimenta¢o e 

qualidade musical, nao foi a nossa poesia. 0 Clube da Esquina nao e urn 

movimentu, porque o movimento ta embasado na ideia de transforrna¢o. Os 

americanos nao entendiam o que estava se cantando. Se fala muito dos Mutantes, 

mas o Som Imaginano fez urn caldeirao. A gente fez uma temporada no teatro da 

Lagoa, em 71, 72, Milton, Som Imaginario, mais Beto e LO, eo Wayne Shorter 

estava no Brasil fazendo show no Municipal como Weather Report, a primeira 

forma¢o, e ele ia todas as noites ver esse show nosso. Ele ficou encantado em ver 

como a gente tocava e como o Milton cantava e ele nao entendia nada da letra. Foi 

isso que chamou a aten¢o, e nos levou a fazer carreira fora do Brasil. 0 Milton em 

primeiro lugar. Eu acho que o Milton foi urn revolucionano solitario, apoiado pelas 
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pessoas que confiavam nele e em quem ele confiava. No caso eu, o Som 

Imaginano, e as pessoas de quem ele gostava. Ele revolucionou o canto, a 

harmonia e o ritmo. Naquele momento foi o grande diferencial que tinha na 

mfuica. 

Cybelle: mas nesses �c�o�m�e�~�o�s� o seu trabalho de harmonia e ritmo tamrem 

nao estavamjuntos com essa revolu¢o do Milton? 

Wagner: sim mas o que interessa e quem esti apresentando, quem esti 

cantando o movimento. 0 Milton era o porta voz de urna sene de ideias, ele era o 

grande porta voz, de altissimo nivel. Esse momento foi muito importante na musica 

brasileira. Eu tenho, claro, essa importiincia, mas eu me tornei urn porta-voz mais 

tarde, fiquei conhecido como instrumentista, maestro, arranjador, orquestrador, e 

eu comecei a fazer mfuica pra cinema, eu me tomei urn porta voz depois que o 

Milton ja tinha enunciado que existia uma mfuica caracteristica de Minas Gerais 

nessa epoca. 

Denise (esposa) : tern urna coisa que e muito importante. Os letristas do 

Milton sao excelentes, 6timos, sao bons letristas, o Fernando Brant, o Marcio 

Borges e o Ronaldo Bastos, mas eles nao criaram o movimento que eles acham que 

criaram, nao rem a importiincia especifica no trabalho do Milton que eles acham 

que eles rem, porque era uma epoca de grandes letristas, o Aldir Blanc era urn 

grande letrista, o Gonzaguinha tamrem. Eu acho que tem urna hist6ria seguinte: o 

Clube da Esquina, o Milton, o Som Imaginario, eles sim, revolucionaram . 

Wagner: o que infl.uenciou o Clube da Esquina, no caso a mfuica de 

Minas, influenciou toda uma nova gera¢o de mfuicos brasileiros, e jovens 

musicos americanos e depois do disco Native Dancer, os mfuicos americanos 

�c�o�m�e�~�r�a�m� a tocar como os musicos mineiros. 0 jazz tinha uma infl.uencia da 

Bossa Nova, mas o jazz nao teve uma influencia da Tropicilia, nem das letras 
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mineiras, mas da maneira de tocar de Minas. 0 Pat Metheny, ate hoje toea a 
mineira, OS grupos formados por grandes musicos influenciados pela musica de 

Minas, da nossa �g�e�r�a�~�o�.� 

Wagner: voltando a historia inicial, eu fui pra Campinas jogar bola, nessa 

epoca, eu estava em Alfenas, e o Milton ficou la, e eu voltei pra Alfenas e disse pro 

Milton vamos pra Belo Horizonte, tentar a sorte, e chegamos com uma coisa que a 

gente ja tinha, e ali sirn, encontramos os Borges, que moravam no Edificio Levy e 

�c�o�m�e�~�o�s� a juntar as ideias que os meninos tinham de rock, que a gente ainda 

nao tinha. A gente tinha uma musica propria, a gente comec;ou a misturar as coisas 

com uma �g�e�r�a�~�o� mais nova, que tinha o rock, nas escadarias do Edificio Levy. 0 

primeiro Qube da Esquina foi a escadaria do Levy, no centro da cidade, depois 

esse Clube da Esquina foi pra rua Divinopolis, e nessa epoca quando come9ifam as 

reunioes na esquina da Rua Divinopolis eu ja tinha vindo pro Rio. Eu cheguei no 

Rio de Janeiro dois anos antes do Milton, e encontramos la entre o pessoal o 

Toninho Horta, que era urn menino, que ficava mais ouvindo do que tocando, e 

quem era mais integrado com a gente era o Paulo Horta que era mais velho, que 

tocava baixo, e ele trazia o Toninho que ja era muito talentoso. Eu e o Milton 

eramos urn pouco mais velhos que Toninho, que Lo, que Beto. E tambem nos 

misturamos com o Nivaldo e a turma que fuzia mlisica, o jazz e a bossa nova de 

Belo Horizonte, que tambem ja era uma outra �g�e�r�a�~�o� urn pouco mais velha. Eu e 

o Milton trouxemos a novidade, porque em Belo Horizonte ja se tocava o jazz e a 

Bossa Nova, enos trouxemos urn outro tempero, porque a gente nao tinha essa 

influencia ainda, a gente ganhou essa influencia em Belo Horizonte. 

E o que aconteceu e que nos tinhamos uma coisa e Belo Horizonte tinha 

uma outra ja, entlio colocamos aquilo que a gente trouxe e ja cresceu a ideia, e a 

mesma coisa aconteceu quando a gente chegou no Rio. Trouxemos a coisa de Tres 

Pontas e de Belo Horizonte para o Rio . 

Minha familia mudou de Tres Pontas para Alfenas e o Milton foi junto. Ele 

ficou morando com a minha familia e montamos urn conjunto. A gente ouvia 
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nidio, aprendia as musicas pelo radio, e inventivamos coisas. Juntos tambem 

fomos pra BH e depois eu fui pro Rio dois anos antes do Milton. Ele veio pra ci em 

67 pra participar do concurso e ai iniciou-se urna outra trajet6ria. 

Cybelle: sobre o Som Imaginiirio, eu peguei a ficha tecnica dos 3 discos e 

tern urn em que praticamente e tudo �c�o�m�p�o�s�i�~�o� sua. 

Wagner: e o disco Mata.nt:a do Porco, o terceiro disco, que e instrumental. 

Todas as mlisicas minhas, os arranjos. 0 Som Imaginiirio foi criado pra 

acompanhar o Milton, eu fundei esse grupo pra fazer parte dos shows do Milton, 

esse era o �o�~�e�t�i�v�o�.� E o que precisava nesse grupo, quais as tendencias que a gente 

queria mostrar: queriamos mostrar a influencia do rock, entiio colocamos Tavito e 

ze Rodrix que eram dois jovens que gostavam de rock, urn pouco do jazz que a 

gente aprendeu em Belo Horizonte, que eram representados pelo Luis Alves e o 

Robertinho Silva, e o grupo foi formado assim, �c�o�m�e�~�u� com o Laudir de Oliveira 

que �c�o�m�~�u� como percussionista e depois foi pros Estados Unidos, e a gente 

colocou o Nana Vasconcellos. Ai come9Uam os shows chamados Milton eo Som 

!Jnaginano. De repente na terceira temporada no Rio, eu senti que estava faltando 

urn solista de guitarra, e eu conhecia o Fredera, o Frederika, e precisava de alguem 

que tocasse guitarra, principalmente a guitarra distorcida que era o som da epoca. 
Entiio o Som Imaginiirio e essa �j�u�n�~�o� de coisas. Quando o Frederiko entrou, a 

partir da terceira temporada, a gente �c�o�m�e�~�u� a gravar paralelamente ao Milton e 

ao Clube da Esquina, e comec;:amos a fazer as nossas musicas. 0 primeiro disco 

mostrava viirias influencias de rock, teve o segundo disco seguindo a mesma linha 

do primeiro, mas sem o ze Rodrix, que era o cantor, e quem assume o canto eo 

Fredera e o Tavito. Ja no terceiro disco nao tinha cantor e eu usei o Fredera pra 

fazer solos de guitarra, pra fazer o que eu queria, porque de canto nessa coisa toda 

ja tinha o Milton, tinha outros. Eu queria revolucionar e mostrar essa coisa de 

tocar. Compor pra grupos musicais, que era importante ter urn neg6cio desse e por 

isso o disco Mata.nt:a do Porco, que foi o Ultimo do Som Imaginiirio. 
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Mas o Som Imagimirio retomou depois pra fazer o disco Milagre dos Peixes, 

mas com outra forma<;ao e eu fiz parte de todas elas, porque eu e que fundei o Som 

Imaginario. 

Denise (esposa): isso e importante falar. Ele funda, mantem, o grupo e 

dele, o nome e dele, tudo e dele ate hoje. 0 Som Imaginario era assim: o Wagner 

resolveu montar urn grupo pra acompanhar o Milton e o grupo tomou mna vida 

propria depois. 

Wagner: em todas as �f�o�r�m�a�~�5�e�s� eu era o lider, e ai nao tinha nome e se 

estreou o show do Milton Nascimento e ah ... 0 Som Imaginario. Ah ... e o Som 

Imaginano. Nao se conseguiu chegar a urna conclusao do nome. Nao era nome do 

grupo, era o nome do show, Milton Nascimento e ah ... 0 Som Imaginario. E ai a 

imprensa diz que Wagner Tiso monta urn grupo para acompanhar o Milton e ai 

fica onome. 

Inclnsive evitam falar do Som Imaginario que foi urna coisa da ma1or 

importancia, foi o porto seguro, foi a estrutura pra todo mundo desenvolver o seu 

trabalho. 

0 disco que tern Sabado e Feira Modema e o primeiro dos tres unicos discos do 

Som Imaginario. Feira Modema e urna mUsica do Beto e do L6, que n6s 

defendemos no festival da can<;ao de 69, que a gente nao ganhou, e foi a primeira 

que o ze Rodrix saiu cantando. E ele s6 participou desse primeiro disco. Depois ele 

formou o grupo Sa, Rodrix e Guarabyra, que tinha alguma coisa a ver, tinha o rock 

rural, nao tinha o jazz. 0 Ze Rodrix e carioca e vive em Sao Paulo. 

Depois a gente se separa e o Som Imaginario volta para fazer o show 

Milagre dos Peixes, com alguns arranjos do Paulo Moura. Ai e o Som Imaginario 

com uma nova forma<;ao, com o Nivaldo Ornelas, porque a gente ja tinha parado 

com o Milton. Em 1971 houve urn racha e o Som Imaginario foi trabalhar com a 

Gal, e eu fui contra porque queria continuar com a coisa de Minas e alguns dos 

integrantes estava1n envolvidos com a Tropicilia e eu queria sair do grupo porque 

eu nao concordava com isso, o Milton disse pra eu nao sair. Em 72 eu fui pra 
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Europa e em 73 voltamos novamente a fazer Som Imagimirio e Milton com a 

�f�o�r�m�a�~�o� possivel. Alguns ja nao estavam, eu lembro que o Nivaldo estava. 

Come91va o show inclusive com a mt'isica Matanp do Porco, o disco Milagre dos 

Pe.iresfoi em 73, com um arranjo grandiose. 

Os discos do Som Imaginano sao cada um uma hist6ria. 0 primeiro e uma 

hist6ria, o segundo ja muda completamente, seguindo a mesma hist6ria do 

primeiro eo terceiro muda tudo. 0 primeiro disco e mais ligado ao rock, ficou mais 

pop rock no segundo disco e o terceiro e instrumental. A gente partiu pra mt'isica 

instrumental, orquestral, e eu fiz aquele disco com grande orquestra, completa, e ai 

era mt'isica tocada e orquestrada com os mt'isicos tocando Iivremente, mesmo com a 

�o�r�q�u�e�s�t�r�a�~�o� e ja misturavam outras influencias do rock, bolero, samba, samba em 

outros andamentos, usando as progress5es de quartas que eu e o Milton ja 

tinhamos trazido de Minas. Era um som altamente experimental. A �i�n�t�e�n�~�o� era a 

de experirnentar novos caminhos, novas tendencias, e tinha a mesrna inten<;ao de 

revolucionar que o Milton tinha, rnais do que todos os outros elementos do Clube 

da Esquina. Naquele neg6cio de Clube da Esquina a �i�n�t�e�n�~�o� de renovar de fato 

era do Milton Nascimento. E no caso instrumental, era minha. 

As composi<;5es do Milton da epoca estavam longe do que o mercado 

queria, ele tinha essa �i�n�t�e�n�~�o� de �r�e�n�o�v�a�~�o�,� isso e dele. 

Cybelle: no seu trabalho, nas suas composi<;5es voce foi influenciado por 

irnagens? De irnagens mineiras, por exemplo, voce pensava uma irnagem e fluia 

umsom? 

Wagner: sempre, eu sempre compus atraves de irnagens, tanto �c�o�m�p�o�s�i�~�o� 

quanto �o�r�q�u�e�s�t�r�a�~�o�.� Eu sempre penso numa irnagem, numa cena, e e por isso que 

a minha mt'isica foi muito aceita pelos cineastas, fiz muita trilha sonora pra cinema, 

porque a minha mt'isica, mais do que melodia e harmonia, ela tern irnagem. Eu 

compunha em cima de irnagem, eu penso numa irnagem e fa<;o urn musical 

daquilo. Inclusive as mt'isicas nao tern urn tamanho definido. Elas podem ser muito 
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longas ou curtas. Embora eu saiba fazer �c�a�n�~�o�e�s� eu nunca fui muito afeito a 

�c�a�n�~�o�e�s�,� eu gosto de musicar as coisas, botar miisica em ideias. E para mim, que 

mexo com orquestra<;:ao, isso e muito importante. 

Cybelle: en tao nos discos Gube da Esquina I e II voce fez os arranjos e 

�o�r�q�u�e�s�t�r�a�~�o�e�s�?� 

Wagner: arranjos no primeiro disco Clube da Esquina. Eu fiz muita coisa 

tocada pelo Som Imagimirio, com as ideias do Milton e fiz uma orquestra<;:ao em 

Nuvem Cigana. Em Ao Que Vai Nascereu fiz a dire<;:ao do grupo. E no segundo 

Gube da Esquina a minha participa<;:ao ja nao tern o Som Imaginario, tern muita 

gente tocando e eu fiz uns quatro ou cinco arranjos de orquestra. Este foi urn Clube 

geral. No primeiro e mais o Som Imaginano, o Lo, o Beto, o Milton eo Toninho 

tocando, fundamentalmente, alem de outros. 0 segundo disco nao tern urn grupo 

basico, mas tern todo mundo tocando e eu tenho umas quatro �o�r�q�u�e�s�t�r�a�~�o�e�s�,� eu 

regia os arranjos e a orquestra. Eles me passavam a miisica e eu colocava o colorido 

na miisica. 0 arranjo e a roupa, e muito importante. 

Cybelle: eu estou trabalhando o Clube da Esquina enquanto resistencia 

nos anos 70, porque enquanto voces estavam fazendo coisas aqui, tinha muita gente 

fora do pais. 

Wagner: Caetano e Gil, Chico tambem estava fora, e nenhum de nos se 

exilou ou foi exilado, porque eles estavam de olho no Tropicalismo. A gente tinha a 

nossa influencia do comportamento do Tropicalismo, mas a nossa coisa era 

musical eles nao estavam se importando com isso e a gente ficou como resistencia, 

fazendo miisica de qualidade no Brasil. Era urn periodo terrivel de repressao, tinha 

a censura, o disco .Milagre dos Peixes de estiidio nao tinha letra, todos nos 

sentimos. Nas viagens nossas a gente era sempre vigiado. Em Sao Paulo eu fui 

preso por causa da maneira como eu estava vestido, em Sao Paulo me penduraram 
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pelo cabelo, pra eu confessar o que eu nao tinha pra confessar, os letristas eram 

censurados, e musica nao se censura. Na letra da sempre pra procurar alguma 

coisa. 

0 Som Imagimirio tinha uma maneira Tropicalista de se vesti.r, urn tocava 

vestido de baiana, outro de smoking sem sapato, outro vestido de padre, o Tavito 

de vestido de Durango Kid, eu de roupa de carnaval, com roupa de ti.roles, e a 

maioria dos shows era assirn, principalmente a fase com a Gal em 71. Depois 

quando a gente voltou a Minas a gente ficou normal. A fase baiana ja com urn 

comportamento Tropicalista. Depois voltamos com o Som Imaginano normal, 

mineiramente, mostrando musica. Teve algumas influencias do disco "Sgt. 

Peppers". Quem tern muita foto dessa epoca e a Lizzie Bravo. Ela foi casada com o 

Ze Rodrix. 

Foi urna caminhada muito boa. A gente parou a nossa colabora<;:ao efetiva, 

eu e o Milton, logo ap6s o Cora<;:ao de Estudante na epoca das diretas. Foi urn dos 

Ultimos trabalhos que eu fiz como diretor musical do Milton, depois disso eu parti 

para a minha carreira, colaborando eventualmente. 

Do trabalho do Beto Guedes eu participei de 90% dos arranjos dos discos 

dele, menos os Ultimos. 0 Nivaldo fez urn disco e me chamou pra fazer urn arranjo. 

0 L6 eu fiz uns 40% dos discos dele. Todo o repert6rio do Beto, conhecido, ti.rando 

o disco "A Pagina do Relampago Eletrico", eu fiz tudo. Eu era o arranjador do 

pessoal. 
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