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APRESENTA9Ao

O I EH.A foi organizado por alunos do mestrado eln Hist6ria da Arte do IFCl-:l-
Unicamp.: visando abrir espago a comunicagfies e debates. Seu objetivo foi pt'o
porcionar a interag:io das divcrsas areas volcadas ao estudo das artes. correlates a
pintura, escultura, arquitetLlra, fotografia c critics de arte, de modo a ampliar, tncentivar
e aprofundar quest6es sobre arte e GuInEa. Considerando as raras oportunidades para
iivulgag:io de trabalhos, sobretudo os de iniciagao cientffica e mestrado. o I EHA

abriu-se a todos os niveis de pesquisa, tratando de rcvis6cs historiogrlificas na arte
brasileira e internacional

Foi possivel abranger variados temps, vindos de diversas panes do Brasil. As apre

ce do material apresentado e esperamos que sua divulgag:io eseimule
'l ''' r"'

novos encontros e
debates
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Ao Programa de P6s-graduagao em Hist6ria do IFCH-Unicamp, pele apoio financeiro.
xo. prof. Marcos.Tognon, colaborador constantc e um dos principals responsiveis por
este pul?heng:io. A direg:io do LECH e ao prof. Nelson Aguilar,'pda gencrosa concessio
o auxflio-FAEP. Aos professores de Fiist6ria da Arte do IFCH-Unicamp -- Claudia

Valladio de Mattos: Joie Coli, Luciano Migliaccio, Luiz Marques, Pedro Paulo de
Abram Funari -- pda valiosa participagao. A professors M.aria de Fatima Morethv
Couto, peta. gentil ajuda com os equipamentos. A professors Ana Maria Tavares
Cavalcand, Arthur Gomes Valle, Paula Vermersch, Fabiana de Aralijo Guerra Grangeia,
Patricia Sant'Anna e Rosangela de Jesus Silva, pda colaborag o ao e\ onto. Aos hncio-
nirios do IFCH-Unicamp que, de album modo, superaram seus deveres para nos aju
dar. Aos palestrantes, comunicadores e ouvintes, peso desprendimento e entusiasmo. E:
finalmente, a todos que nos apoiaram e incentivaram, nossos maiores agradecimentos
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PROGRAMACA0 DO IEHA

Trabahos apresentados
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SEGUNDA FEIRA, 6 de DEZEMBRO

Abcrtura

8:30 Marcos Tognon (Prof. Dr. LECH/UNICAMP)

Palestras -- Manh5 (SHIN A)

RE % $ ills:nim,
Novak leituras do modernismo

u \ \i;:!=q;'''
A Hist6ria da Arte e a conservagao do nosso patnmonlo

Comunicag6es -- Tardy (Sale A)
Comunicag6es .garde (bala B)

Renata Cristina Zago (IC FAPESP
IA/UNICAMP) As obras do acervo do
N]ACC nos Sa16es de Arte Contempt
rhea de Campinas: 1960 e 70
Paula Scamparini(mestranda EBA/
UFRj) O poder do olhar critics na arte
contemporanea brasileira aplicado ao
cano do Salad da Bahia

Maria Pace Chiavari(LABHOI UFF)
Ex6rdio de uma nova culture urbane no
Brasil: a leitura das imagens produzidas

pelos fot6grafos italianos no Brasil no
final do s6culo XIX e infcio do XX
Daniela Maura Ribeiro(mestranda
ECA/USP) O flagrante e o pse'Jdo

flagrante na fotografia de German Lorca
Diana de Abreu Dobranszky
(doutoranda IA/Unicamp) A polissemia
do referente fotografico
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Comunicag6es -- Tardy (Saba A) Comunicag6cs -- Tardy (Sale B)

Alejandra Hernandez Mufioz
(Prof.' EBA/UFBA) Arte latino-
amcricana: percursos e omiss6es na
historiografia da anc
Yacy-Ara Froner (Prof'. Dr.' DEART.
UFU) Historiografia da arte no Brasil:
por llm regime de oposig6es

Vera Pugliese (mestranda IA UnB) A
proposta de revisio epistemo16gica da
historiografia da arte na obra de midi
Huberman.

Marllia Santana Borges(mestranda
FAU-USP) Sabre a historiografia da
ar(luitetura moderns brasileira: Os livros
\t-quitctura Contemporanea no Brasil '
le Yves Bruand e 'Arquiteturas no Blasi
1900-1 990' de Hugo Segawa

Marina Solfa (grad. EESC-USP) A
peoria do n:io-objeto ', a peoria dos

;pacific objects' c a emcrg6ncia dc
novos mcios art. no Brasil e nos EUA
Fernando Pequeno da Silva
(ic/CNPQ IA/UERT) L. Pape e rl
Oiticica: possfveis concx8es po6ticas
Luis Edcgar dc Oliveira Costa (Prof.
FAV-UFG) Agenciamentos e estrat6gia
liscursivas da arte mod. e cont. de Goin

atrav6s da arte dc Paulo FogaS:a

Marco Antonio Pasqualini de
A,.dradc jdoucofando ECA/USPS Re
inserg6es em circuitos aleu6ricos: a
fotografia na obra dc Cildo Nleireles
Virginia Gil Araujo (doutoranda
ECA/USP)-Artur Barrio e o amro-tctratc

fotobwfifico: uma leitura da desconstruga(
io paradigms normativo da pose

Comunicag6es -- Tardy (Sale A) Comunicag6es -- Tardy (Saba B)

Renata Gomes Cardoso(mestranda
LECH/UNICAMP) Anita Malfactie a
crf rica de arte no inicio do s6c.XX
Carolina Spares(mestranda ECA/USP)
A fotografia e o modernismo de 1922
I)lego Lopez (mestrando LECH/
UNICAlvlP) Flivio de Car\ alba: o

rcvolucionario, o antrop6fago, o
roinanuco e o expressionista.

Luciana Bicalho Piacenza(Mestre
IFCFI/UNICAMP) 0 n?/HU/o d? .r//?a//zve

BZod: o perfodo azul de Pablo Picasso na
)bra do MASA

Vanessa Beatriz Bortulucce

(Doutoranda LECH/UNICAMP) O
desenho na escultura de U. Boccioni
lair Diniz lvli-intel(doutorando
FFLCH/USP) Uma escola revolucio-
niria de arte: Vlthutemas/Vkhutein
(1920-1930)
Angela Nucci(IC IA/ UNICAMP) Ao
quadrado proto - a passagem da figurag:io
a abstragao no traba]ho de K. Ma]6vitch
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TERRA-FEIRA, 7 de DEZEMBRO

Palestras -- Minh:i (Sale A)

Paula Vermeersch (Prof'. doutoranda IEL/UNICAMP)

$li:f::llil:lil: IETcn"~:,
Arte parietal romana: a especificidade dos graHltes

Palestras -- Tarde (Sala A)

Luiz Marques (Prof. Dr. ITCH/UNICAb'lP)

do XIX

Comunicag6es -- Manhi (Sala A)
Comunicag6es -- Minh:i(bala B)

Claudio Umpierre Callan,(doutoranclo
UNICANIP) Arte monetina romana:
Reflexes dc uma propaganda
Marcelo }llilsdorf Marotta(Mcstrc
MAE/USP - USER R)) A Recepgao de
Modvos lconograficos Gregor na Etrdria
Elias F. de Amorim Jr.
(mestrando FFLCH/USP)
Vivian P. C. Coutinho de Almeida
(dotltoranda FFLCH/USP)
A arte medieval : seu papal na religtosidade
e suns relag6es com o espago sagrado

Nancy Ridel Kaplan (Dr.' IFCH/
UNICATNIP) A Elaborag:io da Imagem de

\rirgilio no Quattrocento

Andre Luiz T. Pereira (doutorando
IFCH/UNICAblP) O patrim6nio art.
das Irm. de S. Pedro dos C16rigos:
Problemas de anilise asCiI. e icon
Marcia .Nmada(mestranda LECH/

UFMG) O religioso e o art(st. nos livros
lustrados em MG: Termo de compo. da
Irm. do Sant. Sack. da Freq. de N. ST'. do
Pilaf das Cong. de Sabar6.
JeanethX de araujo (prof
UEMG) Artffices na Vila Rica
Setecentista: Possib. de Pesquisa

load Batista Nato (doutormdo.
ECA/USl:) A recepgao est6tica dos

um. cult. missioneiros e da arte

barroca guarani no sftio de S.Miguel-RS
Carolina Romano de Andrade
(mestranda IA/UNICAMP) O Barroc(
Mineiro e o Gestual Humana: uma 6tica
de Francois Delsarte

m o n

FUNEDI/
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Comunicag6es -- Tardy (Sala A)

Patricia Dalcanale Meneses(mestranda
LECH/UNICAN[P) Hertz/& Ur#.Dr,zz?

Pcrspectiva c H.umanismo na Urbino do
fim do s6c. XV

Cissio da Silvtt Fernandes (IFCFI/
UFPR) 'v//14e/aa-'f/a F rn ;a: .Tacos

Burclthardt e o lugar da flgura Inumana na
bra de Michelangelo

Isis Selmikaitis(IA/UNICAMP)
\ "Anunciagao '' de E] Greco do gasp
n escudo sabre seu contexts de criagio e

recepgao

Comunicag6cs -- Tardy (Sala B)

Jamison B. Trindade rrPnAN sp) Embl
Mirim: Arte na Aldeia

Adriana S. Nakamuta (IC/CNPq UFU)
Forte S. Joao c Fortaleza dc S. Amato da
Barra Grande: Gt.lardi6es da nossa
Identidadc Cultural

Jo:io Darla Rosa Jr. (UFRG) Sta. Rosa de
Lima: Questionamentos accrca da

Imaginaria da Matrix de Viamio
Maria de F:itima Garcia de Mattos
(Pt-of.' Risc. Centro Univ. bloura Laccrda

Ribeir:io Prego) Da ideologia iarcluiten.ira:
m proleto a16m-mar: o Neomanuelino no

Brasil

Luiz Alberto Ribeiro Freire (Prof.
EBA/UFBA) Vis6es e revis6es da talha
neoclissica na Bahia

Comunicag6es -- Tardy (Sale A) Comunicag6es -- Tarde (Saba A)

Renato Brolezzi(ITCH/ UNICAMP) I Alexander Gaiotto Miyoshi(mescrand(
Uma cent de ver:io: .Dh## e.Hr/&#, de I IFCH/UNICAMP) Museologias do
Delacroix IMASP ' '''
Luciana Taniguti Bertarelli IJuliana Pfeifer Caetano (IC/FAPESP
(IAr. UN]CAMP) Entre o cllissico e o I IA/UNICAMP) Depots do cubo bianco
sublime: sobre a obra de W. Turner e sua I sobre a utilizagao de cenografias ein
relagao com as teorias da paisagem do final I exposig6es de arte

do s6c. XVlll e infcio do XIX I Vanessa Biazioli Siqueira (mestranda
ECA/USP) A dimensio piiblica da
colegao Gilberto Chateaubriand



QUARTA-FEIRA, 8 de DEZEMBRO

Palestras -- Manhi (Sale A)

AHHH:$gHHlq;;';;ll=
Visconti (1866-1944)

Palestras -- Tarde (Sale A)

Nlaraliz Christo(Prof. D['. lcnt/upjr)
Os Bandeirantes (1889) de Henrique Bernardel
Jorge Coli(Prof. Dr. IFCH/UNICAN[P)
Estudat: a arte brasileira do s6c. XIX

Comunicag6es -- ManhX (Sale A) Comunicag6es -- Manhi (Sala B)

Helena Cunha de Uzeda (doutoranda

EB.vUFRJ) tnovaW6es Xcadimicas; o
curse de arquitemra da Escola Nacional de
Betas Antes homo catalisador de
modernizag6es
Thais F. Martins llayek (mestranda
NIAC/USP) Alvim Corr&a e saas mulheres
desnudas
Marcia Va16ria Teixeira Rosa

(EB.x/urKJ) Pain6is dccoradvos
executados por Rodolpho Amoddo (1857-

1941): album?s consideragoes
Fabrize Santos sousa (UFNtG) \s arles

plasticas em Belo Horizonte: acadfmicos e
modernos, um paradoxo e uma questio em
aberto

Daniela Viana Leal(doutoranda
FCH/UNICAMP) Oscar Niemeyer e o

mercado imobiliirio de Sio Paulo na d6c.
de 1950. O escrit6rio sat61ite sob direg:io

]o arquiteto Carlos Limos
Maria Teresa Cordido(mestranda
EESC/USP) Arquitetura forense do
Estado de SP: Produg:io entre as d6cadas
de 50 e 90 do s6c. XX, sob a influfncia da
arquitet. moderns.
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Comunicag6e: Yard. (Saba A)

Leticia Squeff(doutoranda FAU/USP)
Revcndo a Miss:io Ft-ancesa

Rosangcla dc Jesus Silva (mestranda
IFCH/UNICAMP) Obras c artistes no
nivcrso de Angelo Agostini

Fabiana de A. Guerra Grangeia
(mestranda IFCF]/UNICAMP) Oscar
Guanabarino e a crf rica de arte peri6dica
no Brasil

Camila Dazzi (mestranda
IFCH/UNICAMP) A recepg:io do memo

rico carioca a exposig:io de Henrique
Bernardelli de 1886 - a apreciag:io da
mprcnsa

Coma tg6cs -- Tardy (Sale B)

IJoana M. de Carvalho e Silva (mestranc
EESC/USP) Ricardo Sevcro: eQtre o
elogio e a crftica
Renata Alves Sunega (Nlestrc
IFCH/UNICAblP) Um teatro para o

Conjunto Hartn6nico de Edifi'cios
Nlonumentais:

Deborah Castro e Cristiano Caputo -

Grupo.Tuadentes(Graduandas em Arq
e Urb./ Univ. Fed. Vigosa) -Cidades hist.
na contemporaneidadc - O esnldo de casa
de Tiradentes-MG

Ralfjos6 C. Flores (mcstrando EESC-
USP) Tr6s olharcs, uma cidade: Em busch
de um passado nacional
14:20 Debate / 14:30 Intervals

Comunicag6es -- garde (Sala A) Comunicag6es -- Tardy (Sala B)

Va16ria Piccolo(Msc., Colegao Brasiliana)
O Brasil na Viagem Pitoresca e Fiist6rica
dc Debret

Patricia Bueno Godly (Dra. IFCH/
UNICAblP) 0 nacionaljsmo na arte
:lccorativa brasileira - de E. Visconti a

Theodoro Braga
Aldrin Maura de Figueiredo (Prof. Dr.
DH-UFPA) A zirvore mestiga e a fortaleza
de pedro: Theodoro Braga e a pintura
hisc6rica da fundag:io da Amaz6nia. 1 883-
1908

Helder de Oliveira (mestrando IFCH-
UNICAN{P) G. Castagneto: um estudo
sobre as obras A4an#,ba zo#z Z'amro (1895) e
?'aisag$w2 co }! do e banco ao sega em SioPaah
"Pa/7/e Gra//de" (1895)

Ana Carolina F. Ribeiro (EESC/USP) A
ddade dos projetos est6cico e ideo16gico

e a potencialidade do montlmento no
espago ptiblico: o casa do Monumento das

Bandeiras e do Monumento Duque de
Caxias

Marcos Rodrigues Aulicino
(IA/UNICAh£P) - Paisagens de Guignard

Marcelo T6o (mestrando UFRGS) - O
tocador peso pincel: imagens da mlSsica
popular na obra de Candida Portinari
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INDICE GERAL - VOLUMES 1. 2 e 3

Em ordem alhb6tica dos names dos autores.
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VOLUME I

AO E FORT/\l.EZJ\ DF. S/\NTO /\b't/\RO D/\ B/\RRJ\ GRJ\NDE:
z\ NOSSl\ IDENTID/\DE cur.TUR'\l.

Adriana Sana)otti Nakamu

/\ /q.RVORE b'IESTIQJ\ E /\ FORT/\l.llZJ\ DE PFDR/\: 'r'l-lEODOR0 BR/\GJ\ E A
PIN'fURl\ bis'r6Ric/\ o/\ ruNOAqA.o D \ J\N't/\zONIJ\, 1 893-1 908
Aldrin Mourn dc Figucircdo

R'riq r.JvriNo-AblERiCAN/\
ERCURSOS E OS'tissC)FS N/

Alexandra Hernandez Mufioz

TORIOGRJ\Ft/\ D/\ l\R'l'F

NIUSEOGRJ\BIAS DO hlJ\Sl:
Alexander Gaiotto Miyoshi

61

H==$1y=:l£l=$!::E;H£:£im u':..~"
Ana Carolina Fr6cs Ribeifi

o CONCERTO E /\ rUN€AO D/\ ]\R'rE NJ\ vlSAo DE Lrht PINTOR BR/\SIT.BIRO
ENTRY OS SECUI.OS XIX c XX - Uh'll\ [.EITURz\ DOS C/\l)FRN OS DE NOTE\S DE

r.isEU viscoN'ri (i $66-1944)
Ana Maria Tavares Cabal

84 NOTE\S SOBRE O P/\TR]b']ON]O ARTIE'RICO DJ\S II{A'll\NDJ\DES DF SAO PEDRO
DOS CLER]GOS
Andre Luiz Tavarcs Pereira

93 q.O QUADRA\DO PROTO - J\ PASSAGEbl DA rIGURl\€AO A J\BS'l'Rz\qAO NO
TRABAI.Flo DE i<. N{AI,Evivcri
Angela Nucci

02 O CICLO DE PINTURj\S DE GU'l'Tall\NN BICl-lO NO ci\ps ERNES'ro NAZARETH-l
ILFIA DO GOVERNADOI{ / N

Arthur Gomes Valle

118 -\ RECEPG.NO DO blEIO AR'r]S'riCO CAR]OCA A EXPOSIQAO OE FIENRIQUF
BERNARDELLI DE 1 886 - A APRECIAQAO Dz\ lblPRENSA
Camila Dazzi

127 0 BARROCO blINEIRO E 0 GES'DUAL l-lUbll\N0'
ubIA 6TtCA DE rKANqOiS DELSARTE
Carolina Romano de Andrade
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q. FOTOGl\l\FIA F 0 JN{0DERNISblO DF
Carolina Soarcs

M.rC'F/E/..,'lJVGEJ.0 1;UR/0.f0: JACOB BURCKl-l/\RDT E 0 1 1 J(;r\ R D f\ FIGS 'R \
1-1UbIAN/\ NA 0BRJ\ DE hllCHELANGEr.0 ' '' ''' -' - ' 'v ''-v '

C6ssio da Silva Fernandes

inlRfl::l:=smnaf3.aH;'!u.t:ue :p:-; "
:=;:U=:lFE.;''~'.~~": *-"'*'; '- -~'.~ '*'-.~'.~"'«

17
) Ft.AGRA\NTE E 0 PSEUDO-FLAGRANTF N/\ FOTOGR/\FI/\ DE GERNt/\N
ORCA\(j\.IfINliNH N,4 CF{U1)':.4: FL/\GRJ\NTE?} ' ' ' ''" "'

Ditnielit Maura Ribciro

.bIMOj;.Rl;iRoiricios ENCOMENOAooS Polo BANco NACIONAL o '''
Daniela Viana Lca.

CIDAI)ES l-llS'rORICAS NA CONTEblPC)R/\NEIDJ\DE -
O ESTUDO DR CASO DE TIRADENTES-bIG

Deborah Castro, Liliane Sayegh, Cristiano Caputo, Denise Gongalves (orientadora)

POr.]SSPX']]/\ DO REFERENTE FOTOGRAFICO
Diana de Abreu Dobranszky

0 CULTO X'll\RIANO E OS VITRAIS DA CATEDRz\l DE Cl-IARTRES

EsAR rE Mn)nVAr.: SEU PAPER. N \ Rn.iGK)SlOAnE E SUAS KEI.A£6ES coal c

Elias Fcitosa dc .Amorim Junior

OSC/\R GU/\NAB/\RINO E A CKiTiCA DE ARTE PERl6DICA NO BR/\Sll
Fabiana de Araujo Guerra Grangeia ' "

SE ARTE pi.AsTicAS Ebi BEI.o FioRizoNTE, OE 1 91 8-1944: ANIBAL boxTTos E
Fabrize Santos sousa

33
.YG]A PAPE l! l-iEL10 0ITICICA: POSSiVEiS CON EX6ES POETiCAS

Fernando Pcqueno da Silva
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VOLUME 2

r\ QUFS'rAO OA sevin N/\ OBRJ\ OE CAST/\GNE'rO: /\l.GUNS COblENTARIOS
Heldcr Oliveira

iNOVA€6ES J\c/\DEbllC/\S: o CURSO DF. XRQul'rE'ruR/\ D/\ ESCOI.A
N/\CloNAl. DX BnT./\s /\RTnS canto CAT/\r is/\DOR Dr NtoDnRN izlvc6FS.
Helena Cunha dc Uzcda

\ "J\NUNCIACAO" DE EI. Gl\FCO DO ht/\SP: UNI ES'REDO SABRE SEU
CONTEXT0 DE CRI/\ql\0 F l\ECF.I'€1\0
Isis Sclmikaitis

Eb'IBU-b'lIRINl: /\RTE N/\ AI,DEI/\

Jaclson Bitran Trindadc

UN.[J\ ASCOT.A REVOlt.UCloNARIA I)E /\RTF: VKl-lLITF.NIJ\S/VKl-lU'REIN (1920-1 930)
Jain Diniz Miguel

.RTlrlCES NA vll-/x RICA SF.TECEN'FIST/\: poSSIBle.ID/\DFS DE PESQuisA
Jeancth Xavier dc Araujo

RICARDO SEVER0: ENTRY 0 E1.0G10 F A CRITICS\
Joann Mello dc Carvalho e Silva

A KECEPGAO ESTilTICA DOS bloNUbiENTos cul.diR/\ls NllssioNEIROS E DA
ARTE BARROCA GUJ\RAND NO SiT10 DE SAO b'lIGUEI., R10 GRJ\NDE DO SUL.
Jo:io Batista Nets

Qul:s'nona\BIEN'los ACERCJ\ O/\ tb{,\GiNAKI/x o/\ b'llvrRlz DE vlz\CIAO.
Jo:io Della RosaJ&nior

AI.GUbOXS CONSiOr.a/t€OES soBRE o.QUAnKO ':'auto-l).+i-r;f"ou 'IR/BUN.
n,4 Jn{2UislG40 ': DE FRANCISCO JOSE DE GOYA\ Y r.UClnN'rES
logo Henrique dos Santos, Kellcn Jacobsen FoUador

106 PEORO AblERICO, viC'rOR NlnRn-i.ES, EN'rRE o p.\SSAOO E o PRESET'rE
Jorge Coli

REFLEX6ES TF.ORICAS SOBRF QUEST6ES b'lUSEOI.6GICAS F SU/\
coNTRIBUl€Ao PARA CENOGRAFIA
Juliana Pfeifer Caetano

123 A CONSTRUQAO DE BRASILIA: . . ..
UbIA CONTRADIQA0 ENTRE UTOPIA E REALiDAUh.
Lara Moreira Alvcs
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RnVllNDO A hrissAo Fll/\NCRsJX
A xll.sll:d'o HKIBrlc4 0.E 18/s, OE /\poNso O'ESCRi\GNoi.r.E 'r/\UNAY

PETR.'!TO DE SUZ.4NNE bl.OCHS
FRIODO /\ZUL DF P/\Br.O PICASSO NA OKRA DO blJ\S

Luciana Bicalho Piaccnza

50
IJ,I.I/\h{ TURNER E SLI/\
o recur.o xviri E

Luciana Taniguti BcrtarcUI

VIS6ES F! REVIS6ES DA TALL-IA NEOCLASSIC.r\ NA BA
Luiz Alberto Ribciro Frcirc

"OS BANDi1IRANTES", I)E l-iENKiQui! BllRN/\RDELI
Maraliz dc Castro Vieira Chris

:=S:=U.:Ul::lw ': ''""','*'''"; '""'; ~.~ -'-.-:«

188 O TOCADOR PFr.O PINCET.;
llXI/\G F:NS D/\ N{0SICA POPUP./\R N/\ 0BRz\ OE cANDiDO PORTIA.\RI

196

Marcia Armada

204 PAINl1lS DECORz\TIVOS EXECUTADOS POR R01)01,Pl-10 /\N[0ED0
(1857-1941): AI.GUb{/\S CONSIDERS\CUES ' "--- ''
M:irda Va16ria Tcixcira Rosa

2] RE-INSER(6ES Ebi CIRCUITOS ALEC(5KiCOS:
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FORTE S.AO JOAO E FORTALEZA DE SANTO AMARO DA BARRA GRANDE:
CUAKOi6ES DA NOSSA IDENTiDADE CULTURAL

Adriana Sanajotti Nakamuta
anakamuta@yahoo.com.for

Insdmcional de Bolsas de Iruciagio Ciendnca CNPq) sob a orienEf.gao da Dra
Yaw Ara Froner, qtle tex-e coma objetivo o levantamento das construg6es fortifi-
cadas no Htord paulista brasileiro bem como uma sintese hist6rica e tipo16gtca atual
dos monumentos encontrados e registrados por memo de visitas locais.

O levantamento foi executado no mas de fevereiro de 2004 belo .litoral
norte e baixada santista do Estado de Sio Paulo passando pdas .seguintes cidades

(em or(]em visieada) Ubacuba, Caraguatatuba, Sio Sebastiio, llhabela. Bertioga,
Guatuja, Santos"e Praia Grande, para a localizagio geografica e o regstro toto
grafico das constnlg6es encontradas ou possiveis.vestigios, assam como documen-
tos que forum encontrados nos arquivos locals, bibliotecas e outras institu goes ve
ri6cando a politico de uso atual e a insergao desses patrim6nios na sociedade por
memo da informagao, conhecimento e como meio de extroversio. .

&;li;i;=b.im. did d k.d ,; : ..,; '. p '":"':; :"';.:':.E.P:.?T-
tros colonizadores Heron a constmga.o das fortalezas que pontuaram de6uitivamen-
te a efetivagao dos lusitanos em nossas terras bem coma registraram para Hist6ria
da Aae no Brasil marcos para a transmissio dos conhecimentos e da culture euro

p'"' O Forte Sio Joie(1532) e a Fortaleza de Santo Amaro da Burn Grande

(1584) comp6em o obledvo dente uabalho pma uma bre\ e discusgo sabre pontos
que considero Instigante e importance pa'a.Hist6da da Ane no iSmsu chance aos
fhtos hist6ricos e conseqtientemente sells desdobramentos tipo16gcos. Investigar
eases monumentos foi pontuar datos hist6ricos importantes que se entrelagam aos

percursos que a arte colonial brasileira assurniu.

Pesquisa de campo

Como citado anteriormente apresentareio resultado da pesquisa de acordo com a

seqti6ncia das cidades percorridas. Em Ubatuba encontrei dots canh6es que defen-
diam o porto da cidade no s6culo XIX, este de grade importancia paq o escoa
ments das riquezas produzidas no planalto -- do Vale o Porto de Ubatuba o maid
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mportantc corredor de exportagao. Com tamanha importancia 6 impossfvel nio
pensar quc a ddade nio abrigou nenhuma construgio fortificada nas imediag6es
por6m coco n:io forum encontrados vestigios ou mesmo documento que posse es
darecer estes questionamentos, nio cube neste momento uma minuciosa

.' .
lnvestlga-

gao para suprir estes suposig6es

Em Sio Sebasti:io e Ihabela sio marcadas principalmente pda e6erves-
c6ncia com o cultivo de rojas para a subsist6ncia a parter do s6culo XVII. Contudo

por.pr'ssuir atividadcs dispersal ao lingo do card, 6 desconsiderado pda polrtica
de defesa estrat6gca das fortificag€5cs at6 o final do seculo XVIII. Com o ''Contrato

de Baleias"(monop6bo red), o com6rcio ganhou impulse na redid e fni sends
levantada uma Armagio na llha de S:io Sebasd:io -- hole llhabela -- em meadow do

s6ctlo XVIII. Esse crescente imports.ncaa ccon6mica da rego:io despertou interessc
das autoridades, e em 1767 o general Morgado de Mateus -- governador da Capita
ia de Sio Paulo -- la expressava sua preocupaq:ao com a protegao do canal.'E,w

1770, iniciatciiii-se as auras do rode &!Pottta das Callas e#i! pedro e ca!, no exFwnzo node da
!hR, vkan& pmleW da jnbMa d1 dIeD de bai€ia. Esse bale inca cbelBn a sm coKcluiM

pmvaueimente, eln junSae aa &cadUcia am 'f to us rrleridia ais* carlo & sae s.bas ioe
beaiaga, Delia jan$ca! o* resiara}3z a: cos DesUgms. ®10B1, 2003}. \qo sloan WX. com

aumento da produgao de ag6car e aguardente, a economic local Gortaleceu-se c a

protegao do Porto de Sio Sebastiio passou a ser prioridade para o governador ins
:dado no Rlo de Janeiro. Em 1820 o governador mibtar e major b£aximiliano Au
gusto Penido construe:i dguns forces. Ojai? J'@e/ /&d J/Zz# da a /erxn#owq ra#/ /}4
allbBes. emfr= e a elle, a', }lorte da ill)a dajorte da Rabo AWEdn carl qualro cnnh@s; o glial ten

!o to:a#a€agaambao fesiska em 18 de llavembro de 1826 m aIRy e dc alm an e Brm2z ca?:
;amela sarancb e !F72 b6gue, obigattda e wtirar-se nG fe #o da Bahia: ojorte da CwlR.na tenn
$mc cant &!s fanbaes;e ojmttem a este, na ilya, o fme & alia bela ce7 sole canbdes. Ha barra

ul, ojarte M Ara;a, na terra jlnne, carl sekpecas; na itbalomianao gstePia mnl elk, ojo,te h

Flihcdra. an)indo cam iris canhBes. ,qlenz deitei, balnle amma lta non! M nba ezra da haha. a
}aneda Dania dm Gann, &s& ade ca w 18 bccm &joaos }! o FOico clHido. ({HGEB,
/88i]. A simpbcidade da consm5io deltas pequenas fordHcag6es de hxina (cons
trugao dc madeira e terra semicircular) nio resistiu ao abandono e com a chegada
da ferrovia a Santos muitas desapareceram no tempo e no espago; assam, as

,=
urucas

construe:6es forti6icadas projetadas e construfdas no s6culo XIX em S:io Patio per-
:nanecem somente na mem6ria e carecem de estudos sistemiticos. Em S:io Sebas-

ti:io e llhabela s6 foi possivel enconUar alguns canh6es de defesa das vilas que ma-
terializavam este forte presenga defensive dos objetivos colonizadores )usitanos

Em Berdoga encontreio Forte Sio Joio qne data do primeiro s6culo em
que existiu alguma feitoria defensive, construgao esse que seri detalhadamente a-
presentada no tanto
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Ainda para fortalecer a defesa da estrada da Barra Pequena do Porto de

margem do Canal. extremo da llha de Santo Amato temos a Fortaleza de Santo A-

mato da Bf.lra Grande, sends apresenLada deLalhadamente junta ao Forte SaoJoao
FortedosAndradaseruinasdoFortimdoG6es. . . . .

De acordo com os relatos dos guias locals, a parceria acontecia cla segumte

politicos, socials e culturais abrindo muitos caminhos para o com6rcio e para a in
dustrializagao.

l=Bl=:£lR='g==='='=Ggl==P= u m:'="££

Cruzar togo 6 um
capacidadc dc ataq
Cortina: dcsignagi(
Batcria: armamcni

utilizado na cstrat6gia dcfensiva, quando dl
Endo cntrc doin pontos

ralhas na construgio clc ford6icag6cs.
ilados na cottina, coma os canh6c:

k lparclhada
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Tends em vista estes modificag6cs, constat2-se que as fortificag6es colniais

la r)io supriam as necessidades defensivas da 6poca. '4n/;w eaz 7.g96 &J27bZ.a-S? o PP!;.lu
!fisa do Po,to de Santos qHe i'ia subshtKir aja lllLr4aisada sate-iia de JaHifuag6cs'dos

;&mbs atitedows. A lodema at'&ibarh & alzla raia£ia calls Chance ePwcisao de at€ 10 km

3w8a ll/lnolJO sistenza de pfote€ao e} s bs&tuigao ao n?odeio concebido tlo peHodo coiania}. O

)myeto lnicul tmnlnadu enl 1898 cnaLa deaf linhas de ajesa« .4 pnnnira prDieRe,ia a entrah

h Bala dc Santos de dodo a nitat o blog eio inaritiina f a seRund«i linda OH barrera aejenderia a
)aria de acesf do Rode. @10RJ, 2003}. '

O projeto oi:ganizado peso Capit:io do Estado Moor Edco Augusto de
Oliveira $oi apresentado ao Minist6rio da Guerra, mas por se tratar de uma pro-
posta cara e sofisticada somente a Fortdeza de Itaipu -- considcrando set.Iponte
estrat6gico -- pods ser construida. Em 1 902 iniciou-se a constnig:io do sistema de
defesa concentrado no mesmo sino, composto de variadas baterias de artilharia
com o Forte de Caxias, Forte da Ponte de Jurubaeuba e o Fong Rego Barris. a]6m
da bateria de obuseiros 4 no a)to e a bateria Gomes Carneiro. lloje somente o Forte
Duqtie de Caxias asta aberto para a visitaS:io; os outros dots Fortis estio passando
por um processo de restauragao executado a parter de um projeto elaborado para o

de prescrvag:io natural

A modernizagao da artilharia se fez neccssirio pelos avangos que a nagio
estava enfrentando, por6m mica claro que, mesmo com a nova configuragao defensi-
a que as fortificag6es vio assumindo os resqdcios de elementos estilisticos de ou

trac 6pocas, como os ''mer16es''s, encontrados na Fortaleza de Itaipu kinda sobre-

q.ntes da Segundo Guerra Mundia], a construgao do Forte dos Andradas

foi designada para a protegio do Porto de Santos, dando continuidade ao pro)eto
de defesa elaborado, localizando-se estrategicamente na Ponte do Monduba na llha

de Santo Amaro, no Guardia, para cruzar togo com a Fortaleza de Itaipu. Foi pro-
jeudo polo Tenente Cel. de Engenharia Joao Luiz b£onteiro de Barris em lb34
mas sua construe:io se deu somente em 1938 e sua conclusio em 1942. A fortifica-

gao 6 subterranea, escavada na rocha, com 380 m de comprimento e com cimento
queimado. Na sua planta em forma de 'T' sio encontradas estruturas para o desert
volvimento das atividades diirias dos soldados que serviam neste Forte. Como a
sale do comandante, dormit6rios, banheiros, enfermeiras, cozinha, paio] -- onde se
guardava a munigao -- e este era transportada com o auxOio de um elevador que 16-
vava at6 o topo da montanha olde se encontravam os canh6es de proced6ncia

vi\-em

Obusciros: diz-sc de canh6cs quc podcrr
blcr16cs: consistcm cm rccortcs. interval

por pcqucnas parades, quc caractcrizam os

prolcteis ocos.
rndos nas amcias dc uma aorta.
nas dcfcnsivos dos castclos no
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demi. Com dodo esse aperfeigoamento e com as preocupag6es voltadas para.:a
evolucio da artilharia maid eficaz e poderosa, o sentido funcional das imensas corn

gees fortificadas edificadas no pals
Assam testa-nos compreender e respeitar estes monumentos como marcos

para a transmissio dos conhecimentos etlropeus bem coma sinabzadores da cons-
trugao de uma identidade nacional

Forte Sio Jiao e Fortalcza de Santo Anlaro da Barra Grande

:=H=='n:-==.=..... w :=':£:is : :£ :

A primeira construgao fordficada sob o dominic lusiEano em nosso pms (-lX.I '

102). O cma] fQi paled de muiEos confJitos territoriais coma, po ' exemplo, ntre os
indnenas do norte(maramomis e tamoios) e os do sul(guaianases e tupiniquins).

O initio da consmigao dente monLlmento 6 mercado pdas pahgadas

cercado formado por um conjunto de estacadas de madeira, firmemente fincadas

no chao, pr6ximas tomas das outras e unidas entre si, .de modo
a £ormarem um
--- n..m A £un JA n

rnuo de proEegao -- conforms os ditames da //eifmDaflzfr (ci6ncia que estrada a

impulsao de pro)6teis, por memo da forge elasaca, provocada p
elo tensionamento ou

u.n nntAO nn l\n nc

torgao de cordasl muito utihzada na Idade b[6dia que se caracceriza polos .. .[es
de curta distincia olde a artilharia fimcionava impulsionada pda forge mecanica,
como no cano dos nativos que utilizavam arcos e flechas para se defbnderem dos
inimigos. Para este petiodo podemos caracterizi-lo pot ''Era da Ardhatia Mecfni-
ca '.Jb mats urdu, com o fracasso dianne albums combates, juiga-se necessino a utih-
zagao de outras formal que auxibem na defesa, massa'se entao.a utilizat meios mats
eficazes dentro da artilharia como, por exemplo, o desenvolvimento da.pf/pbuZz0/fan

(cifncia que estrada a impdsio de proi6teis atravis da explosao da p61vora) com-
posta de canh6es, ba#/&ardu(Raga de artilharia dos s6c. XIV e XV, de cano curto,
mats largo que a culatra, que langava p'o)6teis de ferro ou peclra) e das construg6es
de cortinas hotizontais, nio importando a a)tora das construg6es, pois o grande au-
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xibar da defesa 6 a artilharia, diferente do prop6sito da cortina verdca] na neuroba.
Ifstica que exigia grander e fortis muralhas para garantit a defesa dos combatcntes

Em 22 de janeiro de 1532, chegando ao canal de Bertioga Martim Alonso
escolhido para Rindar o primeiro n6cleo lusitano em nossas terras -- edificou uma

torre para proteger c defender os portugueses dos possilveis ataqtles de invasores e
xt mesmo dos \.n(\igetxas. "N&o obsta zte as iHfnzeras nfe@ ta 6es bis6dcas solow a chia e

bca! da cbe@da da arn2a&t }oauguesa enz S&o vicente, a escolba dente silo Para se !walltar anza

forn$rqao, nao paNcf aleai6na ou ae9rovida de chao nilitar. pob Mrante os pTOUmos 40 an,,s
s Zrandcs conPitas !nh Of colarliRadons e os indigEnas EonhdAos tiDnani milo Falco o Can.I de
BraaEa'{ diOR/, 200jJ. '

O canal foi poco de muitos conHtos territoriais como, por exemplo, entre

os indlgenas do norte(maramomis e ramoios) e os do sd(guaianases e tupini
quills). Mardm entio se a]iou aos indigenas do su] por inEem6dio deJoio Ramalho
portugu6s que se cason com uma das 61has do cacique Tibiriga, e fixou o 6nico
porto fortificado nos primeiros ands em terras brasileiras. Essay tentativas coma

citado anteriormente mostram provis6rias "cercas'', ''paligadas" que os nativos utih-
zavam para se defender dos irlmigos. 'Efn/// a&/w f i J/P rom a#zT cxr/WJ/Da aepm/f

;a dmtm.ql'Hn@''?!d'' ne'',o EsM' a$n.i.s indigo.s encona'v'":-se na i&de & pe&'
polida". (MARI, 2003). '

Para este sistema de defesa tomamos como base os confhtos ocorridos na

Idade Media, guerras de contato nos quads os combatentes tinham munigao com
pouco poder de destruigao, delta forma a grande e importante aliada para a defesa
seria a ''cortina vei:tical'', caracterizada por elevados castelos e torres, pois quanto
major a almra dos muros (cortinas) maid protegidos estaria os combatentes c os
locals a serem defendidos

29



Portmto podemos caracterizar as paligadas e as cercas ponttagudas que os

arquicet6nicoenviadodePomxgd. .. . .. ..-----.
O Forte Sao Jiao, o prirneiro a ser constnucio no orasu, seguE " p""-'

mesmo cenarlo. . .. .. . i .

Edificada em pedro de cantaria aparente com sambaqui6, 61eo de baleia e
arena, 6 o que conheccmos como argamassa na construgio dal, o Forte 6 campos'
to por um baluarte7de pedro com uma 'cortina horizontal ' once.se nn - n;n ,nA

encontrava a

praca das armas -- local olde a atividades mibtares.,Cram
reahzadas -- com cinco

. .,fl:,. J A ,I.]'] a
canhoneirasa e tamb6m serbia como espago de vigilancia com o auxilio de dubs

guarltas9 nos sous v6rdces. Nas guaritas seteirasto serviam para a observagao do

Dep6sito pr6-hist6rico dc conchas; rcsid
Volumoso banco dc tcrra quc pcrmitia

rcvcstido dc pcdra, scn'indo coma t
Espago abcrto no parapcito voltado para
Pcqucna torre dc bro suspcnsa na parcd

Dina cntrada.
l\bcrtura

iarinho:
forte).

Iha.

para to:
=rna dc un

local dc vigilancia. Era frcq6cntcmcntc

indo a artill

[o dc rr

}parada.
m uma quinn ou p

)bscrvagio e/ou



canal pol;ul)ptando sinalizar discretamente e mpidamente a presenga de inimigos,
:ntre a plan'forma (prawn das armas) e o qualtel ha um espago peso qual era deft na

da a area de concentragao dos soldados. Apes dssa iaea ficmn o quane] do General
composto pda sua sale, o quarto oficial, bala de reuni(5es, refeit6rio e um comodo
nde os soldados dormiam no chao, a16m de um mezanino Dade ficavam as murli-

goes. As paredes da quarrel sio tio espessas quanto a da cortina, as janelas e as
po'tas soa de madeira e o ambience nao possura'forgo, o qual foi acrescentado com
a restauragio; as telhas Cram fabricadas nas colas das escravas -- 6ormato semicir-

mente reconstrulda. ' ' ' '

, A historicidade de subs exuberantes Sormas n:io s(} afirmam a funcionalida
de da construgao, mas tamb6m evoca os significados ideo]6gicos do pensamento

Foi tambado polo IPH.\N(InsdEuto do Patrim6nio Hist6dco e Ardstico
ixacionq em J I/03/ 1965 e homo prindpa] combatente do btoral norte, o quarrel
wrou museu com salas ambientalizadas com cenas cotidianas dos indigenas, pegas
aalrumana, repLIca das armaduras portuguesas entre outros m6veis e pinturas.' A
rganizagao do museu procure contemplar e transmitir de forma clara estes conhe-

cimentos hist6ricos e artisticos conGorme as imagens que loram registradas no local
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mura[ha mica o portia espanho] (G) que se diferencia por ter um outta portao
suspenso que servia coma ababa defendendo a construe:io dc possiveis invasores
por terra. A Forta]cza possum um diferencia] na sua tipologia; a assimetria da
muralha se caracteriza exclusivamente com a topografia local

q. Fortalcza da Bat'ra Grande foi tombada polo lphan cm 23/04/1964 c 6
mantida pda Udsancos(Uni\ ersidade Cat61ica de Santos) e pda prefeitura m.tnici

pal do Guardia, os guias que acompanham os visitantcs s:io ueinados por uma
cquipe da Uriversidadc

A. trajet6ria das construg6es no Estado de Sio Pardo demonstra crono16gi-
camcnte os desdobramentos que os sistemas de6ensivos vio assumindo ao longs
dos argos. Com imenso privilego e prazer tive contatos desde as Fortinicag6es colo-
niais as do s6culo XX, uma viagem no tempo e espago de um pals tio miscigenado.
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A ARVORE MESTIQA E A FORTALEZA DE PEDRA: THEODORO BRAGA E A

PINTURA HiST6RiCA DA FUNDAQAO DA AMAZ6NIA. 1 893-1908

A.Idrin Maura de Figueiredo, Prof. Dr.
freeway(@amazon.com.for

O que faz de um quadro uma obra prima? Esse pergunta hli muito que vem in-
comodando artistas, criticos, intelectuais e milhares de apreciadores de arte peso
mundo afore. Mas, em meio a tudo o que pode ser dito e cogitado, um dado 6
certs: ha um crit6rio de identidade na arte. Esb em logo tanto o reconhe-
cimento qtlanto o pertencimento entre os paras. lsto significa dizer que Llm
quadro pode inclusive nascer uma obra prima. Em 1908, a capital do Pari
acompanhou uma hist6ria dessas, uma hist6ria tio incrive] que parece ]enda,
legends, pure ficgao. O dia era 17 de dezet-nbro daquele ano, a dma de aniver-

;arlo do principal chefs poEdco de Be16m -- o intendente Antonio Jose de Le
OS (1 843 1.913). O local era o suncuoso Teatro da Paz. a grande \-itrine da ci-

vilizagao da borracha. O ato era o /fiery/iLnrage de um pintor ainda pouco conheci-
do mesmo naq searas brasileiras, o Dr. Theodore Bragg (1872-1953). este feith
em meir a uma plat6ia de convidados dustres, foi entronizada a Lela .4 H# da f a
aa a adp df JVoifa Jf jo,n d? Bpl%b? da PgM, divulgada imediatamenEe na imprensa
-.da epoch: c':mo a okra-prima de seu autos. Aqua vou tentar desvelar um pouco
da hist6ria desse quadro, que troupe para o campo das artes plasttcas uma nova
leitura da hist6ria da Amaz6nia

Tudo comega em 1899, quando os pintores italianos Domenico De

Angelis,f Giovanni Capranesi entregam a Municipalidade local, o pained U#21woi

zfbJ de Ca/#; GoaPer, retratando a c61ebre morte do m6sico ocorrida em Belfm
em 1896, sob um funeral her6ico. As dimens€5es da tele fizeram cred ao inten-
dente a nccessidade de uma outta para adornar o sano do Conselho Municipal
com o feito rememorativo da fundagao da cidade. O passo seguinte foi

' I' '''

encon-

tran o artiste ''id6neo '' para a feitura da obra e que ao mesmo tempo pudesse
empreender a arqueologia dos arquivos a cage dos documentos que dnda
estavam a sombre dos comp6ndios de hist6ria. O encontro cntre o intendente e
o pintor ocorreu em 1906, quando o artiste retornado da Franca comes:ava a
fazer sucesso com suds exposig6es no Rio de Janeiro, Recite e depots Belfm,
sua terra natal. Exatamente al o velho projeto tomb corps e Theodoro Bragg,
agora sob o patrocinio de Antonio Lemon viaja para Europa em busch dos do-
cumentos originais sobre o faso que serif narrado pdas tintas

\.ntes da escolha, o mccenas obviamente havia se certificado das ori-
gens intelectuais do pintor, que ent:io contava 36 amos. Rapidamente o intel
dente percebeu o gusto do artiste pena hist6ria e, ma] sabin ele que, naquela
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hist6riacomopinturaedapinturacomohist6ria. . .. . .- . ..
Numb verdadeira arqueologia da ane, inventive e sub)ettva, .I ncoQoro

Bragg redescobriu os antigos Tupinamba, que habitaram a costa do Pari no
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tintas, uma outta imagem dos s6ditos de Portugal e Espanha. Do mesmo
modo, a present:a da lgreja Cat6hca nessa hist6ria foi panto de disc(5rdia entry
s especiahstas no assunto. Tentando maid uma vez retificar as leituras dos

historiadores Domingos Antonio Raio1 (1830-1912) e Arthur Vienna (1873-
1911), o artiste troupe ao acontecimcnto dots religiosos franciscanos: frei
Antonio de Mercianna e Frei Christovio de S. Jodi, que [eriam acompanhado
CasEelo BI cinco no epis6dio da fundagio. Jique nio havla nenhuma Risen sabre
ma pnmeira missy, restava ent:io apresentar. os c16rigos envolvidos na

empreitada da construe:ao de uma nova terra sob as bang:ios da lgreja. Ao inv6s
de uma celebragao, como fizera frei Henrique em Porto Seguro, em 1500
unindo na assist6ncia os infi6is e os cristaos, na epop6ia amal.6nica os indios if
abram que os portugueses traziam outros costumes diferentes dos seus, pols

que Cram, na vis:io de Theodoro Bragg, remanescentes daqueles mesmos
Tupinamba que habitaram o ]itora] da Bahia ao tempo de Cabral.'

Descrita a hist6ria, era imprescindfvel emoldurar a cdna com a
exuberincia da natureza amaz6nica em sans minimos detalhes. O pintor migra
entio da ci6ncia da hist6ria para o domingo das ci6ncias natures. Pda

.Y
pnmeira

ez, as aguas da bala do Guajara, na conflu6ncia dos rios Pane Guami. trazem
ma moderns representag:io dos rios tributirios da foz do Amazonas: a cor

barrenta, turva e amarelada. Esse viso era argo impensavel para os pintores do
6culo XIX, muito marcados pecos modelos e contornos dos rios europeus. Em

contrasts com a lendl de um Dan6bio Azul, como na m6sica de Strauss.

Theodoro Bragg pincela um Amazonas barrento, com arrepios de brisk
reHexos do c6u em algumas manchas azuladas em memo a tonalidade do rio. As
margens estio os verdes em sells diferentes tons e escalas. A vegetag:io que
orca a vista foi pensada como esp6cimes de um herbirio caracteristico da flora
equatorial do Brasil. Ao centro, dubs irvores com cortes conorag6es simb61icas
para a Amaz6nia: a seringueira, responsivel peso triun6o do progresso
contemporaneo do artiste, via exploragao do latex, e a imbaubeira, tipica de
floresta secundiria e, por ipso mesmo, representando o trabalho de colonizagao
da regiao. Enrolada em cip6s, ao centro da tele uma grande irvore -- uma
esp6cie de sfntese visual da flora amaze,nice, exibindo ''a majestade grandiose

das nossas florestas tropicais". Houve lugar kinda para a palmeira do agri, que
produz o frito de onde se extraia bebida mais popular entre os paraenses e, a
beira d'agra, plantar aquaticas da Amaz6nia, como o murur6 e a aninga
comuna nas redondezas de Be16m. E o cenirio foi composto por analogia is
caracteristicas eco16gicas do ]itora] ]amacento que circundava o Guajara, em
cuba vegetagao de mangle vicejavam tamb6m os aturias, vistas no quadro como
uma esp6cie de simbolo da vegetagao amaz6nica. Muito evidente foia intengio
do tutor em mostrar o contraste dessa pequena plants com "as 6.rvores colon
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sais e enormes das mates paraenses", que cresciam em diregao a terra forme. Ao
fundo. no horizonte, aoarece a ''tonga flea arroxeada da verdejante llha das
Oncas''. intacta c continua, fronteiriga ao desembarcadouro dos portugueses.
dodo esse rope.r fito16gico foi concebido como a parte ornamental da natureza
amaz6nica transposta para um retrato da hist6ria: a fim demarcar sous contor-
nos. Trata-se, portanto, da certid:io de origem de uma cidade que nascia em
memo a major das florestas do mundo

Ao lada da magnitude da flora local, parecia essencial reconstituir um
retrato chmatico do evento que, ao mesmo tempo) reflettsse o trago

mcteoro

16gico mats comum naquela latitude. O pintor lez assam um "c6u tranqtiilo e
belo '' como adorno ao empreendimento da fundagao, ''enquanto qtle para o
Indo da embocadura do rio uma nuvem plambea lembra-nos as cortes bategas
da chuva quake diiria ''. Theodoro Bragg se voltou a comparaga:

com a
f. .. ].

realidade presente, em 1908, quando o regime pluviom6trico da area da foz do
rio Amazonas praticamente nao apresentava flutuag6es e mudangas

bruscas de

tempo Com isso, o &rusta imprimiu uma esp6cie de cent intermediana, na qual
aparecem, sobre o horizonte, as ''pesadas nuvens bianco-azuladas", caracteristi
cas daquela hora da manzi e, ao lido direito do expectador, as nuvens mats
cscuras da chuva tradicional do inicio da tarde. Dense modo o pintor conclui a
feitura da tele. Mas o empreendimento kinda estava pda metade. Para

uma

grande cena, uma grande moldura. Uma pinoura hist6rica s6 6 capaz de eclodir
num quadro de grandes dimens6es, guarnecido e emoldurado com a mesma
eloqti6ncia da cent narrada pdas tintas. . .. ... ..-.- J
''"''l Theodoro Bragg construiu para sua obra-prima uma moldura capaz de
traduzir as mudangas que procurava imprimir em suns hnhas de .trabalho. A
moldura 6 aqua um campo de bricolagens, de mistura e tradtlgao cultural.

Sobre

a madeira, o ferro e o estuque, o artista esculpiu, modelou, foriou e pintou uma
Amaz6nia brasileira. Na superHcie do estuque e de seu douramento, entrecru-
zam-se ornamentos do classicismo -- com seus medalh6es -- e outros elementos
entio ''desconhecidos" pelos artistes da terra. Ao Indo das c61ebres folhas de a
canto. ti.o caracteristicas do emolduramento acad6mico, Theodoro Bragg cons-
truiu moldes de aturiis e folhas de aninga. Ao centro, no alto, ladeando o Bnu

:@a de ,4mzai da Claude de BeZfw, palmas de agri, de olde se extraio v nho dos

paraenses. Com ipso o pintor estabelecia os contornos de uma arte nacional,
angulada por visa amazdnico. Estilizando a flora da [egiao, o arista questionava
o contorno clissico e aquino que parecia ser uma velma janela de visio da rea-
lidade. Temos a vista, portanto, uma moldura que 6 alegoria da mestigagem e

do encontm de cultures.ro da moldura, como insignia de Be16m, esb o .BraiZa de

,4nm7ai. Aqui este. uma legttima prova das proezas arqueo16gicas do artista. A
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primeira versio dense emblems teria side feith por Bento Macie] Parente. ca-
pitao-mor do Pari entre 1621 e 1626. Perdido, a noticia desse escudo nico\

guardada numb biblioteca de antiguidades em Bragg, Portugal. Em 1825,
gosto pda herildica e pelos demais registros da hist6ria, caro aos intelectuais do

mantismo brasileiro, levou Paulo Jose da Silva Ganja, bar5o de Ball
mandir reproduzir em tela a descrigao do brasio. No final do s6culo XIX.
varios artistes e intelectuais se debruq:dram sobre esse peq:a, entre des o proprio
Theodoro Brava. Grosso modo, trata-se de um brasio esquartelado: O primei.
ro, em aztll, ostenta os brazos com flores e frutas e a legcnda }/er ei/ ae/erz////py -
Tw/M.r Za/e#/, alusivos a natureza do rio Amazonas e a geografia escondida do rio
Tocantins. O segundo, um castelo de pratt com um color de p6rolas, distintivo
da nobreza, do qual pende a quinn portuguese com cinco castelos de auto em
escudo azd, enfatizando a fidalguia de Castelo Bianco, o fuhdador da cidade. A

estrada em amarelo que da acesso ao castelo aluio caminho que devem seguir
os sucessos do her6i da tele -- o da obedi6ncia a Cocoa de Portugal. O

Q.
terceiro

represents um sol-pointe em c6u prateado, referindo a hora em que Castelo
Bianco ancorou na bain do Guajarf A legends Rr6=&or r//,'w r?4':ognnzlhx, indica que
o comandante esperou o desembarque para o dia seguinte. O quarto trac os
scones de um bode uma mila num prado verde a margem de um rio, com as
divjsas jVfg a fam a: ;b/a fi, em alusio a Be16rn da Judiia, inspiradora do name
da future capital do Pari, da qual dissera o profeta que 'nio serra a menor de

Ha tamb6m que se pensar sabre o suporte, a tfcnica e as preferidas pe-
lo pintor. Sabre uma tele de lingo bronco, o artiste realizou aplicag6es mistas'de
tinto a 61eo, obedecendo um riscado que priviJegiasse a luminosidade. Nas
aguas da bala do Guajari, em parte do c6u e em algumas figures humanas as
pinceladas sio final e diluidas camadas de tanta quake imperceptiveis. Nas
nuvens, tcrrenos e imediag6es do Forte do Pres6pio aparecem t6nues empastes
e, na cope das 4rvores e nas demais folhagens, aplicagao de densonempastes
com pinceladas soltas e muito evidentes. Com ipso, Theodoro Brava acabou
por imprimir um colorido 6 variado e luminoso, tendendo ao verde-amarelo. .
com 6bvias preocupag6es de marcar as cores da nacionalidade, nos sobre. tons

de verde e na longs escala do amarelo tendendo ao ocre. Esse amarelo, que
certamente 6 a cor mats incisiva da tele, mistura-se tamb6m a outros tons v?io
do ocre ao vermelho, passando por variag6es do azu] ao anza. em v6,rios mati-

zes. Por fim, o bronco em contraste com ]igeiros toques de negro, terminam
por contorno e reallgar o trago colorista da descrig:io da natureza em contato
com a hist6ria

toclas
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Eis a grande invengao de Theodoro .Braga. A obra eula tatum
Ihe
./ .

um ganero, fronteira de um estilo e marco de um tutor. Conte uma hist6ria e,
no entanto, 6 transtemooral. Pintada em 1908, remete-se a 1616 e pode. set

feud« ' qudqu.;'::;'-to, em qualq«e. lugar. P'liss6mic,, coT ' l!' P..'auto
da arte, a coda viso do expectador ganga uma nova leitura. A primeira vista,
sobrev6m o trago acad6mico, o contorno .pa:ip;er, o registro hist6rico. No em
tanto, de segundo olhada, no quadro a natureza tomb conte da hlstoria, no
menlo amarelo-barrento da bala do Gua)ara, nos tons verdes da floresta de
virias idades c kinda nas nuvens carregadas da foz do Amazonas -- aldo ipso 6

quito mats que um dimples cen4rio. Cuidado! Mais outta olhada e judo pode se
tornar diferente. Estamos, afinal, diantc de um quadra feito sob encomenda,
produzido ao rev6s da encomenda e, por isso mesmo, merecendo hole um
olhar que sega mellor que a encomenda

Aldrin NI

Dcpartam(

dc Fiji
dc l-list

:ircdo. Doutot ctn I '
dn Univcrsidadc Fccl(

(UNIC/\hll;
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ARTE LATINO-AMERICANA
PERCURSOS E 0MISS6ES NA HISTORIOGRAFIA DA ARTE

q.]ejandra Hernandez Mufioz, Prof ' MSc.
alehmunoz(@uo].com.for

Resumo

A maioria dos curios e dos manuals de Hist6ria Gerd da Arte existentes no
Brasi[ nio aborda a arte latino-americana. Sio pouqufssimas as iniciativas aga-
d6micas, sein atrav6s de disciplines de gradtlag:ao ou de linhas de pesquisa de
p6s-gradual:io, qt.te trabalham especificamente sabre esse temp, e quando o fa-
zem, 6 sob um recorte espago-temporal muito sucinto que tende a compre-
ender de modo aned6tico ou generalista algumas caracterfsticas das

- .' .
principals

cultures pr6-colombianas. No casa da arte contemporanea latino-americana
quando 6 estudada, freqtientemcnte 6 tratada sob um olhar unidirecional como
transposigio linear e acritica dos movimentos de vanguarda c do debate artis-
tico europeu, e pouch reconhecida em suns especificidades, ruptures e contra
buig6cs respeito ao contexto ardstico internacional

Por estes motivos, a contribuiq::io dente cstudo 6 fornecer subsidios
para avaliar e discutir o estado do conhecimento sabre a arte latino-americana

visando a estruturagao e implementag:ao da discipline Hist6ria da Arte Latino
mericana nos cursos da EBA/UFBA. Seri apresentada uma sintese do levanta-

mcnto de refer6ncias realizado at6 o momento na pesquisa realizada com estu-
danees e professores da EBA/UFBA, estirnulando o intercimbio com outros
centres c grupos de estudo existentes no Brasil e no exterior.

Introdugao

O presents trabalho decorre da pesquisa ''Arte Latino-americana: percursos
:nodernos e contemporaneos'' iniciada em 2002 sob nossa coordenagao, a
partir de trabalhos reabzados na disciplina EBA 181 Hist6ria da Arte Contem
poranea na EBA/UFBA, com a participagao dos alunos dos semestres ledvos
2002.2, 2003.1, 2003.2 e 2004.1, das monitoras Nei]a Macie] e Elisa Zambe-
nedetti, das mestrandas Priscila Lolita e J.iciara Barbosa, da Prof. h16nica Fa
das Menezes e da Prof '' Yumara Souza Pessoa
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A arte latino-americana na pesquisa universitAria

Para uma avaliagao do estudo da arte latino-americana em navel acad6mico, no
Brasil buscamos mapear a situagao dos principals centros de produgio cientifica
do pals cm navel federal e estadtlal, com uma metodologia bastante simpler: o
levantamcnto de informag6es disponibilizadas ow-h/e pelo Minist6rio de Educa
cio e l;/er institucionais

Coma primeira finalise, considerou-se a oferta de curses de gradua11ao
a 6.rea de Antes Visuais - Artes Plisticas, segundo os dados do INEP/MEC

sintetizados no Quadra 01. De um total de 127 curses/habilicag6es, memos de
40% sio oferecidos por Insstituig6es Federais de Ensino Superior (LEES) e
Insdtuig6es de Easing Superior (IES) Estaduais.

Quadra Ol: Graduagao cm Aries Visuais c Arles Plisticas no Brasil
Fonts: IN EP/ALEC

IESIFES
18127

Numb anilise pormenorizada, considerando a area de Artcs Visuais -
\nes Plfsticas e a relax:io de 45 cadastros das IFES do INEP/MEC, forum
levantadas as disciplinas, linhas de pesquisa e proletos especfficos sabre arte
latino-americana que existem nos curios de graduagao e p6s-graduagao nas

rliversidades federais

Segundo as informag6es disponibilizadas nos fz/ei universicirios (curses
=xistentes na area, curriculos, ementas) e sintedzadas no QLladro 02, das 45
LEES, posco maid da metade conte com curses de graduagao na area e, destas,
apcnas dubs contam com disciplines optativas dc HXsrdZ:& da .4/re .na
,4nlddca fa£lh2: Universidade Federal do Rio Grande do Sul(UFRGS) de

PorED Alegre, RS e Universidade Federal de Goiis (UFG) de Golania, GO
\lgumas LEES que n:io contam com curios na area de Antes Plisticas ou
Visuals, a exernplo das Universidades Federais de Saner CaEanna (UFSC) e da
Clara (UFC), nos curses de Arquitemra e Urbanismo [6m disciplines afins de
./4rqwitet ra }la .,4m6Hca ]-abba.

FES
Quadra 02: Area dc Arles Visuais ou Antes Plisticas no Brasil

c sites lnsutucionaisPonte:
P

6Sul

Ccr

122545TA



Quadra 03: .4.rca
Fon tc:

dc Arles Visuals ou Arles Plisticas no Brasil
c sites insritucionais
ES

30

77

4HU;lSH XR ll:£l!
Centro Angel Rama (CAR), centro de esntdos latino-americanos for-
mado em 1 979, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ci&ncias Humanas
dedicado a estudos interdisciplinares concentrados em polltica, literal
ra, filosofia e economic. ' "'' '"' r-""",

i: ui 'ii;i :Hli;:i:i: I
$

rum jfzzPaa a .,4mgb2lau f.a/ha que tem por obletivo pesquisar docu-
mentagao bibliogrialca e teses referentes a arte latino-americana, visan-

pubbcagao para auxihar pesquisadores, especialistas,
J l£ ) V IDBLll-

alunos de
gradual:ao e p6s-graduagao

Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Culture e
Comunicagio (CELACC), desmembramenEO do Centro Brasileiro dc

Esmdos [.arno Americanos (CEBELA) em 1996, 6 um nticleo de pes
quist interdepartamental na ECA, que re6ne docentes, pesqusadores

45



46



de trabalho especfficos sobre a arte latino-americana: Tulane University
Louisiana e University of Texas em Austin (Texas)

Quadra 04: Curses de Arte Latino-americana na America Latina

Sobre os cursor especf 6cos oferecidos por Universidades latino-amen
callas - embora a pesquisa kinda esteja cm andamento -, at6 o memento encon-

tramos um total de doze(com mctodologia, programas, bibbograHtas), note
relativos a disciplines curriculares de curses de graduagao e tr6s de

';
pos-gra-

duagao, conforme mostrado no Quadra 04 por locals
Embora o panorama trac:ado at6 aqui nio sein conclusivo, permite ler

um perfil de o6erta acad6mica que necessita urgentemente de redimensiona-
mento e intercimbios pda responsabilidade hist6rica que t6m tido os centres
universitirios na formagao do conhecimento e da crf tice sobte arte latino-ame
ricans, bem como na consolidaq::io de uma consci6ncia cultural.

Os acervos de arte latino-americana

A formagao das primeiras coleg6es de arte latino-americana data desde os
tempos coloniais, desde os gabinetes de curiosidades e objetos ex6ticos at6
lentamente a estruturagao de museum nacionais em alguns cason acompanhados
u impulsionados pdas descobertas arqueo16gicas. Com a formagao das pri-

meiras academies de Betas Antes, comega a hover uma especializag;io por t6cni-
cas e periodos at6 os primeiros acervos de arte modctna. Apes a fundagao em
1929 do pioneiro bfuseum of Tvlodern Art @lobfA) de New York desde os
argos 40 se sucede a criagao de virios museus de arte moderns a16m dos museus
especi6lcos de artistes renomados.

No Brasil a fundagao do Nluseu de Arte de Sio Paulo (hIASP) seguem
em 1948 as dundas:6es dos MAh4-Rio, MAM-SP e SAM --Recite Com a criagao
da Bienal de Sio Paulo em 1951 se consolida uma vontade de investimentos

intelectuais e econ8micos na arte contemporanea, que ecoa posco depois na
criagao do MAM-BA em 1959 e do MAC-USP em 1963. Os anos 70 cristali

dario um olhar especifico sabre a arte latino-americana quando em 1975 a Xll
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Bienal de Sao Paulo, dedica salas para os artistas Jose Luis Cuevas (Mexico),
Fernando Sz\ zlo (Peru), Augusto Torres (UruguN), Luis Herr;.fides Cruz (Por-
to Rico) e Xiejandra Otero(Venezuela)- . ..

AEualmente uma parte da pesquisa asta dedtcacla ao mape2me':to UL'b
Museum de Arte Moderns e Contemporanea existentes na America Latina e no

=
de Arte Latino-americano/Colecci6n Gumbiner em Long-Beach, CA
Colegao de Arte Latinoamericana do MOMA em New York.

As publicag6es sobre arte latino-americana

crit6rio da ''personalidade do artiste':
O caminho da historiografia e critics de arte latino-americana esteve

:m£'P=:.jlt; i:: ; : : :%:
deveria ser. do do trabalho de Gutierrez \&'iEt (cf. 1998) buscou se levantar

uma lists de fontes impresses de referfncia bisica para o tema,. priorizando as
abordagens mats abrangentes no espago geografico e no tempo(principalmente
do s6culo XX e contemporaneidade). O grande volume de trabalhos sabre

periodos pr6-colombianos, monografias sobre artistes ou movlmentos, recortes
parciais this como estudos .regionals ou nacionais nao toram incluaos uenuc
I's "livros de arte" forum diferenciados as monografias e os catalogos de cole
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gees, museus e exposig6es. Embora o primeiro catilogo publicado foi em 1 896
do bluseu Nacional de Betas Antes de Argentina (atual bIN BA) por inciadva de
Eduardo Schiaff. s6 desde os amos 30/40 que comegam a ser regulares tais
publicag6es. Ji sabre os "livros de tutor" forum diferenciados os de canter
te6rico (crf rica e ensaios) dos de historic por pert odes. Com eases prcssupostos
foi levantado um total de 54 dtulos que podcm ser agrupados em

10 dicionirios, bibliografias, enciclop6dias e diret6rios;
09 catalogos de museum e exposig6es;
5 manuals, hist6rias e teorias

hesse elenco, 14 sio trabalhos anteriores a 1980, 18 dos argos 80. 18
dos anos 90 e 05 publicados desde 200C) at6 hole. De todos esscs trabalhos. em-

bora alguns estejam esgotados, peso memos 31 estio em espanhol ou portugufs
No Brasil se pesquisa c se publica muito jembora nio o suficlente

alndal) sobre a agee brasileira, principalmente sobre os perlodos colonial e
contemporaneo, embora os estudos est6ticos sabre arte indlgcna, afro-brasileira
e pr:'hist6rica kinda sejam escassos e regionals. Ja o repertono de publicagdes
brasileiras sobre o temp da arte latino-americana 6 um coral:trio da produgao
acad6mica descrita no inicio. Do elenco de refer8ncias sabre o fema exposto
acima, apenas dubs sio produg6es coordenadas por brasi]eiros a]6m da partici
pagao em ensaios em outros tics ou quatro titulos

Dos estudos produzidos desde os amos 80, a grande maioria sio em
lingua inglesa, e puma pesquisa de dtulos disponiveis no Brasil em i/i?.r da
Livraria Culture, da Siciliano e das Editoras Universitarias, apenas o trabalho de
Dawn Adel(1997) conte com tradugio para o portugn8s. Dentre os dtulos em
espanhol, podem ser encomendados os trabalhos de Aracv do Amaral et al
12000), Damian Ba}6n (1990), Juan Carlos Lombin (1994), Edward Lucie
Smith (1 993) e Edu ard Sum\ an (1996)

Em .lzZei internacionais, tats com Amazon e Alibris. ou at6 nas maiores
livrarias e editoras espanholas, portuguesas, italianas, francesas e alemis. 6

possivel adquirir um elenco de posco mats de 20 titulos, a maioria em ing16s
com abordagem panoramica desde o s6culo XIX ou inicios do XX at6 o$ anos

80-90. No .slZ? da Amazon, sobre ]l..a/& ,4,we/waa# .,4d ha disponfveis 24 tf trios
recenEes, PTPlcados desde nov/dez de 2003 aE6 langamentos previscos para
n[cios de 2005, todos em lingua inglesa e apenas um bilingtie ingles/espanhol

Dentre o repert6rio de publicag6es digitais, embora a pesqtusa ainda
esteja incipiente, forum levantadas as revistas digitais existentes que abordam
sob diferentes enfoques o temp que nos ocupa. Segundo informag6es do Uni-
versia, de 41 revistas digitais na area de Betas Antes, 16 abordam quest6es ou se
concentram sobre arte latino-americana
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sabre as imposig6es de estfticas e modelos externos is loci.as ladno-
americanas: at6 once se pode hlar de ''tesist8ncias da arte '' se as interpretagoes
e an41ises majoritariamente s:io produzidas por centros de estuaos norte '
americanos ou europeus

Perspectives de trabalho

il E f$ : 1;
sionalizagao do artiste.a c.utica de arte, que vai caminhando para o que serf a

Betas Antes, no qual os artistes an6nimos passavam a ser "regularizados'' polos
mestres, desde os argos 80, a dinimica de legitimagao e insergao no mercado
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G UTI llRREz-wl rr, Laura. Latin American Art: selected sources. In: BiblioNu
I)isponivcl cm wxx,w.lib.utcxas.cdu/benson/bibnot accssacto cm sct.2004.
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l4, mar.1998

51



MUSEOGRAFIAS DO MASP

.\lexander Gaiotco bh} osh
dexmivoshi(@hotmail.com

1 ,4 Epalwfao du M'#i aflgh da /Wa #a #amo der# la r/g86-/998), rcprodugio de fa
de novembro dc 1998, p. 6, arquivo do Instimto Lira Bo e Pietro Maria Bardi.
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origem do quadro o cavalete do artistaptura entre pintura e parede e o contexts d
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:lHEHlil:$ n lx

pcnsamcnto tcnlvc

Sobre as relag6es entre as obras no espago do MASA, escreveu Van Eick:

d

true pdticamada.

E Htnaliza:

De&em qu {} N\.,'\S{) co ltitilie a iw:tp:a ua io iFfarapiliwsc} a

ll==' H$=;Hrifncias museograficas na ]t6]ia rea-
ao Bm.sil. Em 1934, os arqwtetos

nHsi£;=u\y:£ =:=='=;w
ii'Z4 Gustavo GH Barcelona/ 2002aP ado de Sio Paulo, 20 dc Idaho dc 1998.
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racionalistas Eduardo Persico, Marcelo NizzoUie Franco .Albino. entre outros.

desenharam as primekas estruturas metihcas como suportes a diferentes objetos
que.jam da propaganda fascists a rellquias arqueo16gicas. Segundo Anelli, a pnmelra
exposigao de arte a utiH2ar a proposta dos radonalistas foi realizada cm 1941 , para
as obras de Scipione, oganizada por Guglielmo Pacchionie montada por Franco
.Nbini na Galeria Breda em Milio. Ah aparecem os primeiros quadros suspensos no
ar, apoi-ados em tubes e perfis de ago, cstabibzados por uma malha de cabot
tensionados. A justificativa do sistema expositivo, feith por Pacchioni na revista I.o
fz2% atenta a necessidade de amalizar tanto a obra de um artiste modetno. falecido
mgt.nls anos antes, quanto ao pcsado ambiente acad8mico da Galeria de Brera.
Expos uma obra de arte significa dar um valor que a ]eva, ''sein antiga ou moderns
para um.plano de atualidade '', tornando-a facilmente acessfvel ao major nimcro de
bservadores

Anew reivindicou pesquisas efetivas sobre a iluminagao nature) no MASP.
chamando atenq:ao ao cato das fachadas tmnsparentes serum a principal caracterfs
tice definidora de sua museografia, sfmbolo da abertura do mused a cidade e ao
povo, a]6m de continddade dos pr6prios cavaletes de video

Um texto de 1998a tratou do outro dado da questao, defendendo a museo-

tura do MASP e o sistema expositivo, como nas defesas a museografia original. Por
outro dado, coJocam-se as implicag6es materials nas obras de arte, citando algumas
ocon6ncias de danos ao acervo. Assam, forum apresentados cinco problemas t6cni-
cos da concepgio museogra6lca original do MASP

1) a incapacidade das latinas de video sustelirarem obras de Brandes di-
mens6es, ''das quads o acervo do MASP 6 pardcularmente rico

2) a fragilidade do video e o decorrente cisco de seu rompimento, o que
algumas vezes la ocorreu, danificando seriamente as obrass

:tlollt€ao da Mitseologia do N\as> tl€} aIlinG dec8ttio (1986- 1998). tcP.
dc novcmbro dc 1998, arquivo do ll.BPN[B

(.1 ) dcsde 1968, quando o accrvo do clasp foi transkrido para a scd

dc vidro simplcsmcntc impossibilitou o accsso do pdblico a obras chax-

)dugan dc fax cnviado ao clasp no di

]a Avcnida Paubsta(...), a opgao pdas p
do acer-o(...)". OP. cit. P. I

:6
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3) as defnmagdes ocasionadas nos quadros, que acompanham a dnatagao
c concracao nanral do \4dro(as obras cram fixadas ao vidro em dots pon-

tos p:' pa zfilsos).tiFlclal inadequada, por ser "aleat6tia. pasteunzada, im

precise, chapante ou cheia de reflexos, quase sempre insuficiente e, em to-
do cano, incapaz de propos tratamentos diferenciados a obras tio diferen-

iluminagao natural que atr2vessa as persianas de 6 m de altura, ''cau
'ando doin inconvenientes adicionais: a. uma luz ras2nte que ressaltava os

problemas de conservagao da materia pict6dca; b. a exposigao da materia
pict6rica a agro direta de ramos solares, em frontal transgress:io is mats ele-
mentares normas de conservagao museo16gica

=
obra de arte com a parade:

mquitct6nico cm muscus." OP. cit. P. 3.

56



pcncncla
pciPosigiio dos videos imr
arlo do quc impor a(} visit

:lc nio rode cscapm. (...) Er

p'luco mats ingdnua (...). /\bolir tcjda proposta prccisa dc pcrcut
, didgism do quc qualqucr ouch. Na icalidadc, ao inv6s dc sugcril um pcrcutso

nl:t cxpcrlCncia anion, unidimcnslonal: a (to choquc do togo. Nada mats auto
uina QnJca cxpcriencia, cri;indo um choquc caculbnico (ou "cacofandco'), d ' . qua

'.. ,{,. . prop )sta dos videos, eiio prcrcnsan)cntc cridca da cla(Hg5o, cm uma piopost;

g&nua. NinguCm ignoi:l quc cacln obt=1 dc arte nascc dc um (slc) carta
[os bisicos da visualidadc, ordenag:io quc tcdta scu scntido da conliguragao hist6-
lscilncnto.(..-) /\ supcrposigio dos videos, com o scu choquc do todd, pcttcncc a
n convJcgao dc quc Diem(aria cultural c cmogio c:sc6dca clam f'aculdadcs cont$untcs

paidcular ordcnag:io cios clcr
) lizncional quc Ihc tlci

CPoca cin quc sc pt'of'csf
(..)

3: Vcjamos, cn6m a tcrcdm c &ldlla alcgagio quc prctcndc lcgidmat n vi
\ idCia dc quc \cr uin quaclto suspcnso cm um \ idro 6 vcr o q

Ncgando a patcctc, susPcita dc scr burgucsa, atistocdtica ou cclcsiisdca
ecnuc:ts ({o caxridctc. Este 6, clcnet'c tc)cios {)s ai'gui'ncncc)s atC a(tul c\'oc;l

paco ou hjstorlco. Para tnclhoi- aprccim' o Echo da capcla Sisdna nio I
contmva blichclangdo ao pinto-la, mas sim colocatnlo-nos cxatamcntc

sous cspcctadorcs, into 6, sabre o pavimcnto da capcla.(...) Ningu6in ig
Zurbada ou GoJ'a possufdas polo clasp sio 6'utos clc cncomcndas claim.

[a inclusixc da dcsdnagio fisica c fundonal da okra(pain cun quarts
fung6cs). (. .) Frcqticntc,ncncc, ',s muscus nio sabcm ou nio podcin rc
mcncc ao produzir sua okra. blas sc sabcmos dc dgo, c (luc clc n:io a cH(
pain sci vista cm uma parcdc. Infclizmcntc nio Sabcm( s dual. (...) l:ssn
ccpg:io. dc uma odin dc pintura. f:la sc aprcscnta :l pctcclXao:

[ctng:io, uma tcnsio condnuida(tc/clcsc( }ntinuicladc, cncrc eras clcmc.lr{
aura c sua parcdc. Tocla pintura sol)rc cax alctc Hoi an /£a/4$1/ZHev//r scntida. I
:m tal situagao. Do s6culo Kill, ao ITlenos, atC a malaria das cxpcrianc

scdimcntou-sc asta tcnsio concinuidadc/dcscontinuidadc cnbc dais pl
parcdc, tcnsio atticulada pda molclum. Dc uma tiqucza cultuln
condo scnlptc maid a atcn$o dos cstudiosos

o suPctposta dos quadros pamfttsaclos cn

dro condo o pineor o via qua
victt'o tcptoduziria (...) as con(]ig6cs md:

s, c.) m:us carcncc clc qualqucr fund I cnt(

onsclllivcl algal-sc a altuta cm quc sc cn
lclc blichclangclo imaginava quc cscariail
nu quc as pintutas dc Rahcl, Vclizqttcz,
:ntc csdpuladas Gill conttnto, do porto C
:l:l caPcla, uin salad, cc)in su:ls rcspcctixras
)auzn {) Hint)]cntc quc o artiste tinha cin

pain scr vista cm um cnvdctc. Flc a criou
fl unict:t(tc lbnomcno1(3gica bisica (I

bill(lada ociclcntal, coma uma
[nulll:irrlcncc associa(los: il tcla. su:t idol.

aging(ta, cxccutada pam sc(sic) pcrccbic
dc pintuta sonic cavalcrc da atuab(tadc

cos: o plano da ucla c o plano cla
lrtopol(leica f'ascinantcs, cla \ cin mcrc

.. ... . Por final, em defesa da nora concepgao museogrfifica, de grander paredes
brancas, forum utilizadosos seguintes argumcntos: " ' ' "'-'" '

1) oferecer suportes seguros as obras do acer\-o

2) obter, por interm6dio das parades alias e espessas, as condig6es t6rrnicas
e de umidade do ar adequadas is normal internacionais;
3) permitir a VisiEa orientada a grupos de pessoas
4) friar ambientag6es di\ ersinicadas, lespeitosas a \-anedade de formatos e
is caracteristicas culnlrais de coda obra

5) proper numinagio adequada ao acer\ o;
6) sugerir abordagens historicamente orientadas, de modo a facultar o di
reito de se percorrer ]ivremente o espago

pcrcursc, dididc
\cuE\ ]o, Dadi sc crioc

muscu apcnas cumptc
[fccnnco n dinito indic

lal pcmiitc (...) maltiplas possibilidadcs dc visita$o c dc cont
RcstC UIQMO casa pods-sc cxcrccr o dircito dc prcfcru out

clc\ cr dc sugctir um scntido dc pctccpgao do scu accivo; o \-
aceiti-lo ou n:io. N:io 6 um dircito quc Ihc assisda na props

pcrcu

tncc ql

obtas: rode-sc
i quaisqucr. O
]a consign cn

OP. cit. P. 4.
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a@ wgeita tombama:!o & cc
XAasP swi ttlmbado pele IP!)at

\dcm NiaQ sera toplbado..

dr

r/r/fi. jortlal Valor F
raiDeR. garde defllais, \

lied. Sio Paulo, 4 dc main dc 2000.
da Tardy, Sio Paulo, 20 dc margo dc 2001
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No dia 17 de dezembro de 2003, poucas semanas antes do aniversirio dc
450 amos de Sio Paulo, o edifTcio do MIASP foi tombado pelo lphan16. Segundo
Maurfcio Chagas, diretor do departamento de Patrim6nio Material e Fiscahzacio do

lphan, ''forum tombadas a arquitetura e as estruturas odginais do pr6dio, ficando
ndicada e recomendada a preservag:io dos grandes vios coma cspagos exposltl-
os.'' Pda decisio do lphan, atendeu-se ao pedido feito peta diregao do MASP, ia

que nio foi tombada a disposigio museografica. Ainda segundo Chagas, ''o espago
permite as mais variadas concepg6es museograficas.'' O lphan indict ''que a fluidez
rigina] sega mantida. Mas nio haven sangao, faso td disposig:io n:io sega aceita

M. asP }onibadl} WP //ia dr cu/.-a/pi?r, Folha dc S:io Paulo, cadc:
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Fig. 1: ExPosigao do accix,o do bL\SP no 2' pavimcnto do cd
PauEsta, coniomlc prolcto dc I.ina Bo Bmdi (Rfmrlr dv,4M de j&o I)f
1..ina Bo c Pietro Nlatqa mardi/Blah,Sio Paulo/lisbon, 1997, s/ Pig.)

a$1' 'l
.'.

Fig. 2: ExPosig
Paulista - outub]

tl0 3CCHro do NI.ASP,

dc 2004 (roto ccdida pcl

2' pax
NIASP)

do cdificio d

Alexander Gaiotto Miyoshl
(FAU-USP - 2000)

(ircFi-uNicN\lp)



A UNiDADE DOS PROJETOS EST£TICO E iDEOL6GiCO E A

POTENCIALIDADE DO MONUMENTO NO ESPAg0 URBANE: O CASO DO
MONUMENTO AS BANDEIRAS E DO MONUMENTO DUQUE DE CAXIAS

A.na Carolina Fr6cs Ribeiro

carolfroes@eesc.usp.for

Introdugao

No comego do s6cu]o XX, as artes p]asticas, no Brasil, pautavam-se na busca
por uma identidade nacional e por uma modernidade la existente na Europa
Vivid-se, no pals, a dubiedade de ester, de um Indo voltado para o futuro e tem-
do a Europa a ser espelllada; e, de outro, vo)tado para busch por argo capaz de
de6lni-lo e identifici-lo, miranda o passado e o tradicional

Nesse momento, conforms-se uma nova ; /eiQ%ge/ Zif consciente da rea
lidade local: a mis6ria popular e o atraso do estado social c cultural. Dessa for-

ma, entre 1920 e 1930, os movimentos artisticos quc surgiram visaram criar
uma arte que exprcssasse as verdades nacionais, mas que, simultaneamente, ti-
vesse um canter universal. Eases movimentos assumiram o projeto das van
guardas europ6ias, por6m, pensando a arte como um procedimento aut6nomo
e auto-reflexivo.

Apropriando-se disses movimentos artfsticos, iniciam-se tamb6m pro-
)eton culturais e intervene:6es estatais, no sentido de soergner inimos. inculcar
valores, estabelecer ou simbolizar a coesio social e legitimar instituig6es ou rela-
q:6es de autoridade, num processo que Eric Hobsbawm champ de invenglio da
tradiq:iio

Nesse processo, por exemplo, nos preparativos para a comemoragio
do I Centenfrio da Independ6ncia, dlversos monumentos destinados ao espago
piblico, ressaltando figures e momentos hist6ricos forum encomendados, e
concursos p6bhcos para subs execug:6es forum efetivados.

Este artigo analisa dois monumentos especfficos, encomendados peso
poder pablico na primeira metade do s6culo XX, trata-se do Monumento das
Bandeiras(bldB) e do !vlonumento ao Duque de Caxias(b£DC), amboy de Vic
tor Brecheret.

Essen dois "personagens'', o Bandeirante e o Duque de Caxias repre-
entaram o canter empreendedor e o espirito her6ico que se desejava associar

is identidades pauhsta e nacional, sends incorporados em pro)eton culturais
correspondendo is ideologies poll ticks

Outro aspects 6 o proleto est6tico que permeou a idealizaglio dos dots
No caso do MdB, na d6cada de 20, a maquete apresentada pornionum Gatos.
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Victor Brccheret no concurso kinda continua tragos aigurativos de uma est6tica
clissica. Por6m, Victor Brecheret, imerso nas discuss6es a respeito dos came
nhos da arte moderna, entre o desejo pelo novo, de uma linguagem universal e

a busch pdas raizes tradicionais, reformula, posteriormente, seu proleto, apro '
ximando sua proposta de uma concepgao moderna, por6m, sem desvencilhar-se
do figurativismo No caso do MDC, idealizado por militares no final da d6cada
de 30 Victor Brccheret retoma as representag6es figurativas, aproximando-se
da est6tica clissica. Uma construgao que seri vista como um verdadeiro prodi-
gio t6cnico e acad6mico que resultou na maior est6tua eqtiestre do mundo

Entretanto. as diversas diHiculdades que os dots monumentos passaram

na subs execug6es, fizeram com que levassem d6cadas de,sde. subs concept:li:s a'
t6 subs implantag6es no espaS:o piblico. Idealizado na ddcada de ZU, o IVXdU lol
mplantado somente na d6cada de 50; e o MDC, ideahzado no final da d6cada

de 30, foi implantado na d6cada de 60. Nesse processo, as incessantes transfor-
mac6es urbanas causaram indefinig6es na localizagao das obras e, posterior-

mente, quando das suns localizag6es definitivas, tamb6m
condicionaram as p6-

. c( .. =n .: J AA

tencialidades distintas desses dots monumentos. O primeiro, numb "coincid6n-
cia feliz '', 6 incorporado )unto ao proleto moderno do Parque do lbirapuera:HiigEil ets=:='=n='sn=.=:
tiva de reavivar o Bairro Campos Ellseos, ap6s a decad6ncia da regiio, 6

plantado no espago exiguo da Prawn Princess Isabel.

I A Ideologia nas Antes na Primeira Metade do S6c XX

Na primeira metade do s6culo XX, no Brasil, as antes.pjasticas sofreram uma
reformulagao est6tica pautada na busch por uma identidade nacional e por uma
modemidade ia existente na Europa. Aqui, assim coma em outros parses latino-
americanos. debatia-se uma mesma questao: ''qui6nes somos?"i. Dessa forma,
entry 1920 e 1930, os movimentos artisticos que surgiram visaram char uma
arte que expressasse as verdades nacionais, buscando .I . . J...n

incessantemente uma

identidade nacional. Voltados para uma atitude que ressaltava o passadlo, a tra-
digao cultural de um s6culo de independancia, essen movimentos se

estorgaram
. ll. . ... .

para sadat o velho problems da identidade, numb atitude ambigua, entre olhares
para a Europa e para saas pr6prias tradig6es. Fato este, que perdurou at6 o.fim
da I Guerra Mundial, quando a Europa deixa de ser o exemplo de modernldade
a ser espelhado e o Brasil passe a buscar a sua modernidade atrelada as subs
pr6prias tradig6es.

Jorge Alberto f'lanriquc. Idcnddacl o moderrldad? in! Ai
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As transformag6es no interior da sociedade e a depend6ncia externa
produziram uma tensio considerivel no fmbito ardstico, emergindo, hesse pro-
cesso, o grupo modernists como forma de reap:ao a esse depend6ncia externa e
coma reflexo das transformag6es econ6micas e politicos vivenciadas na virada
do s6culo. Carlos Alberto Ferreira Martins comcnta, que at6 os argos 20, os pro-
cessor opuatlvos do modernismo sio decorrentes de um grupo social que se
ndividualiza ''pda natureza particular das relag6es que propos estabelecer entre

o trabalho intelectual e a politico
Em puma, pode-se diner que o Brasil, num processo de alteridade di-

ante a Europa. aclquire consci6ncia da sua pr6pria realidade: a mis6ria popular e
atraso do estado social e cultural; e 6 a partir dessa consci6ncia,como apon-

i 'r ''' '

tam Nlanrique3, Lafetie Antonio Candido4, que se da, no Brasil, a busca pda
ess6ncia de um ser nacional e o canter simultaneamente universal e locailsta
que marca a produgio do perfodo inicia] do modernismo

Esse busch pda ess6ncia de um ser nacional naturalmente levou a es
cavar as raines de nossa desorganizag:io e a malta de coesfio social e seri sinteti-

zada em um clfssico de Sergio Buarque de Holanda, em 1936, no qual ressdta o
valor pr6prio do individuo e seu m6rito pessoal como um valor bltsico da cul-
ture ib6rica e que por n6s foi herdado. E 6 disco, afirma o tutor, que resultari a
s ngular tibieza de sodas as nossas formal de organizagao c associagao que im-
Pliqucordenagao socials. ' ' ''"''"T"- 'l

Sergio Buarque acrescenta, kinda, que a frouxidio da estrutura soda.I. a
malta de hierarquia organizada e os elementos anarquicos sempre ftutificaram
aqui facilmente. As iniciativas, mesmo quando se quiseram

-wlH - w nnwnb A4 HiHAIL

construtivas, forum
continuamente no sentido de separar os homers e nio de os unit. E afirma

"a alta clc cogs:io cm nossn vida social nio rcprcscnta assim um fcn6mcno mod(

nossa dcsordcm.".

por ipso q
lice dcfcsa possfv

Entretanto, na primeira metade do s6cdo XX, a parter da consci6ncia
da reabdade do pats e do desejo de mudanga, utiHzou-se, justamente, do artifi-
cio de "volta a tradigao ''. Nas seS:6es seguintes, discute-se como a laura do
bandeirante e a figure do Duque de Caxias, como her6is da nagao, sio mventa-
das para esse prop6sito

Carlos Alberto Ferreira hlardns. Idcntidadc nacional c Estado no
Jorge Alberto hlanrique. Idcntidad o modcrddad?. in: America Lat

Antonio Cindiclo e Lafeta, Apud Martins. Op. dt., p 73.
SCgio Buarquc dc I yolanda. Raizcs do Brasil. p. 40.

:to mod sta. in: Oculum. p. 7
P- ]9.
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Mo'dmentos poll ticos e culturais dense oeriodo utilizam-se de valores
hist6ricos ''apropriados'', relacionados com essas figuras, num processo que
Hobsbawm denomina invengao da tradigao, isto e:

pratica
rr\b61

.dc

ma continuidadc cn\ tclagl

passado hist6rico apropnad

cguladas por rcgt [as ou abcttam

dc comport

passado. J\bis,

tats p
:Qto atrav6s da tcpctig

tPrc quc posstvc

) dccllnia dos ccnuos dc produgio agriria homo o fatter dccisivo da hipcrtrofia urbane. As cidadcs, quc
itrora tinham fido coma complcmcnto do mundi rural, proclamaram Hinalmcntc sua vida pr6pria e

P
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Esse oligarquia rural, agora residindo na cidade, promove uma moder.

nizagao atrelada a importagio de elementos estrangeiros, sobretudo, europeus
Fato que abrangia todos os elementos constituintes da vida social: a arquitetura
a ornamentagfio, a vestimenta, a culiniria, a decorag:io, o perfume, o vinho e.

bretudo, o gosto artistico

Parte considerive] dessa elite constitda as diferentes fatwas que impul-
sionavam um novo rumo icidade de S:io Paulo e promoviam novak diretrizes
is artes plfsticas, aos movimentos politicos, bem como, is discuss6es sobre a
identidade nacional9.

Neste terremoto cultural que Sio Paulo estava inscrido, perseguia-se a
d6ia de que, para se eleger um sfmbolo que tivesse identificagilo nacional,'era

precis? restabelecer uma mem6ria de "tinturas coloniais'', que resgatasse a
denti6lcagao com um pope'lar, ''mormente de recorte 'sertane)o '...", junto a um
"cunoso modernismo p.arisiense, que cnsinava a desprezar a velha Europa
moribunda e a omar a pulanga da America e a 'magic dos tr6picos"'to '-r

Essen interesses convergiram nas comcmorag6es para o I Centenirio
da Independencia. Nos deus preparativos, buscava-se integral uma comunidade

tmaginliria paulista, enfatizando o ato fundador da nacionalidade como parte de
um grande frito coletivo, visando apontar Sio Patllo como presenga nuclear na
hist6ria brasileira. Nests contexto, diversos monumentos foram encomendados

ressaltando datos e figures hist6ricas, assam como a realizagao do concurso para
o Monumento das Bandeiras, que teve como vencedor o artiste Victor
Brecheret. Nio havendo, por6m, interesses maiores, a maquete e exposta e
depots.guardada na Pinacoteca do Estado de S. Paulo, nio sendo subs obras
realizadas

2 0s Projetos Ideo16gicos do MdB e do MDC

A. produgao cultural de Sio Paulo, na d6cada de vinte, expressa em almanaques
livros, jornais e revistas ingressava na era dos espetaculos p\iblicos. Nell, M
figures do indio e do caipira vieram a tora num tom nostilgico, relembrados
como folclore, etnologta e hist6ria e, aos poucos, iam se adicionando ingre-
dientes da cultura popular do imigrante. ' ' ''''"'''-- "'b '

Ao mesmo tempo, a imagem de um territ6rio concebido como iron
terra sempre aberta, a semelhanga dos Estados Unidos, e de uma sociedade ma-

leive] e dinamica, nascida da mescla entre o portugues e o indlgena, bergo da
aventura bandeirante em diregao ao progresso, foia forma pensada para a re-

).l:i:
N

Camargo. Vila Kirial:
Scvccnko. Orfcu c

da Bcljc Epoqi
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tuig6es e organismos agora com o envolvimento de intelectuais ligados ao
modernismo, iniciando em 1935, um perfodo de propaganda e intervengao
estatal via politico cultural. ' ' ''''

O modernists Cassiano Ricardo, atuando tamb6m junto ao governo de
Vargas, reconstr6ia imagem do sertanista e das bandeiras coma figuragao da
ess6ncia o do destiny da Brasihdade. Desta forma, Cassiano Ricardo e Menotti
Del Picchia, como assessores do governador Armando de Saves Oliveira

criaram o Movimento Bandeira, num momento propfcio - as organizag6es
corporatlvas uniam-se em torso dc uma autoridade forte, tomada come
exemplo de estruturag:ao aquela que cntendia ter sido a das bandeiras

\ Revolugio de 32 marco de forma exemplar o sfmbolo bandeirante
;endo retomado aliado a uma poll tica de Estado, la que este, tinha como
objetivo soerguer os 6.nimos dos paulistas derrotados. g desta forma, que a
leitura da saga bandeirante se enquadrou nos interesses e aspirag6es politicos,

deixa o governo e ocorre a paralisagao do projeto
A malta de interesse dos administradores de Sio Paulo em relagao a

imagem bandeirante, fez com que as obras do MdB fossem retomadas somente

em 1946. Paralisado por 15 aaas, 6 finalmente executado, quando a Guerra la
havia terminado, o Estado Novo tamb6m e a industrializaS:io do pars pros
seguua com a substitdgao de importag6es, procedendo is medidas politicos para
a redemocratizag::io do pals. ' ' '"' '

jU!=:::B:E =====':!:;=:=1=:'=\::==:;:=£
simbolo para represendor a modenidade que Sio Patio atingira na d6cada de

O MDC, por sua vez, tamb6m vem responder a uma Dada nacionalista

que envolvia a d6cada de 30 e utibzada nas politicos de propaganda do Estado
Novo. Neste momento, as instituig6es militares conquistam espago e poder po-
litico, apoiando o golpe de 1937, bem como com o advento da segundo guerra

tramites para a execugao do MdB, e por outro, a ideabzagao do MDC em 1939
e su2 acelerada execugao

Priscila Ferreira Pcrazzo. aP

67



l
res tomam efetivamente o porter

=====':1:=
tos Est6tico e Ideo16gico e a Potencialidade do
Urbano

P. 20
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um tempo e um olhar apropriado, considerando, sobretudo, a importancia do
entorno da sua locdizaq:ao propiciar uma perspective adequada lsto''6, sua
adequagao ao espaq:o urbano nio pode ser excluida da anilise de .'""

seu pro)eto
est6tico e a inadequagao da ]ocahzagao do MDC 6 evidente. A]6m disso, deve-
se considerar a pr6pria mudanga urbane: o ritmo totalmente transformado

durante os 30 anon transcorridos entre idealizagao e implantagio do projeto

num pont:o de muito trinsito e de passagem obrigat6ria''17. A preocupagao em
romo da localizagio das obras na cidade tamb6m e apontada pele artista Victor
Brecheret: "Esse assunto deveria ser cntregue a solugao dos artistes, ao inv6s de

dec dir O autos - rga que os engenheiros sejam os primeiros e os 61timos a
ela ser colocada..."li ora, geraimente, sabe mellor do que ningu6m onde deve

lo Rosario existente no local: ''a colocagao da estitua naque]e ]oca], a]6m ' de
acarretar o fechamento do largo, traria o inconveniente de vicar entry os pr6dios

A execugao da obra la este'ra finahzada em 194520, por6m, a escolha da

Xlaria Bard
Dcpoimcnto dc Vice
Jornal Folha da Ni

Brcchcrct: 60 anus dc
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ra, 24 dc janeiro dc ] 945. in: Pclcgrini. aP., fa p.70.
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Princess Isabel, por Aracy Amaral2a

Conclusao

gao da instituigao militar no porter.



Entrctanto, tratando-se de projetos de monumentos a serem locados
em espaq:o p6blico, e considerando o ritmo urbane completamente alterado
com a formagao da metr6pole moderna, a future localizagao das obras na ci
dade problematizou-se. No caso do MdB, incorporado ao pro)eto moderno do
Parquc do lbirapucra c por se constituir numb obra horizontal, propiciou uma
melhor apreensao por parte do p6blico, ao contririo do MDC, implantado no
Bairro Campos Eliseos que li havia sofrido o processo de verticalizagao, con
fundindo-se com os pr6dios vizinhos

A ideologia imposta e concretizada, agora, no espago urbane atrav6s
dos monumentos, tamb6m sofreu alteragao junto a hist6ria, o que determinou
novas significaq:6es no imaginario urbane. A ''raga dos gigantes" ainda permeia
o imaginario social at6 os dias de hole, percebida, por exemplo, quando o MdB
6 feito de paco de fundo para reportagens ufanistas e com objetivos politicos
sobre a cidade de Sio Paulo e o povo pauhstano. Ao contririo, a implantagao
do MDC, em 1960, antecedendo o golpe de 64 e sua inadequagao ao entorno
parece ter contribuido para a sua nio efetivagao no imaginario social

Por fim, conclui-se que, o desenvolvimento politico ideo16gico, a
transformagao e modernizaS:ao das cidades e da pr6pria hist6ria da sociedade
determinam a unidade ou n:io dos pro)etos est6ticos dessas obras, concebidos
com a 6inalidade de perpetual ideals no espago urbano, atribuindo, a das, po-
tencialidades distintas no imbito urbano
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O CONCERTO E A FUNQA0 DA ARTE NA ViSiO DE UM PINTOR BRASILEIRO
ENTRE os SECULOS XIX e XX - UMA LEITURA DOS CADERNOS DE NOTAS
OE EUSEU VISCONT1 (1866-1944)

A.na Maria Tavares Cava]canti, ]l)rota. Dra.

ana.canti@ig.com.for

Motivagao e prop6sitos

Durante as pesquisas para minha tele de doutorado sobre os Pr6mios de Vta-
gem a Europat, estudei oarticularmente a experiancia de Eliseu Visconti, vence-
dor do concurso de 1892 e pensionista brasileiro em Paris de 1893 a 1900. Den-
tre os documentos que consultei, os que maid me emocionaram forum os cader-

nos em que Visconti registrou sells pensamentos sobre o oflcio de PTtor. ,O
que chemo de "cadernos'' sio na verdade pequenos blocos de anota11oes d T -
mfinhos variados e, em alguns casos, folhas soltas. Os que li pertenciam a To-
bias Visconti. filho de Eliseu Visconti

Foi nas tardes de mars:o de 1997 que Tobias - de saudosa mem6ria -
recebeu-me em seu apartamento de Copacabana. A coda visits, enquanto eu

I gava meu computador port6til, ele retirava das gavetas algumas caixas onde
guardava os pap6is de seu pai -- cartas, anotag6es, fotograHias e caderninhos
Com alegria, comegavamos o trabalho conjunto de decifrar os manuscritos que
eu ia transcrevendo no compucador. As palavras e desenhos de Visconti nos
transportavam para o Rio de Janeno de 1901., para a Franca de 1906, ou para o
meld do Oceano Atlintico em 1920, a bordo do vapor Samara que troux€ o

pintor e todd a £amOia para instalat-se definitivamente no Rio. A sensagao de
viagem no tempo era grande quando, de volta is ttIAS agitadas de Copacabana, a
cabega kinda ecoava os pensamentos do artiste. . ,,

Em comentirios esparsos, ora em frances ora em portugu&s, Visconti
escreveu para organizer subs id6ias sobre a arte, fixer diretrizes para sua carrelra
artbtica e anotar t6cnicas e procedimentos pict6ricos. Nos cadernos tamb6m se
encontram observag6es sobre pinturas que ele admirotl nos Sa16es parisienses

eus europeus, assim como passagens selecionadas de textos sobre
arte e artistes. Embora nio formem um conjunto organizado com vistas a ser
compartihado com leitores futuros, subs anotag6es pessoais sio um, material
precloso para os que desejam aproximar-se das viv6ncias ardsticas do pintor

c/\v
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que foi apontado coma um marco divis6rio entte a produgao dos mestres
academ.icos e as realizagoes modernlstas postenores. Interessa-nos voltar aos
escritos de Visconti, procurando responder is seguintes qLlest6es

Como Visconti compreendia seu oficio de pintor?
Que coi)ceito de arte se depreende das id6ias expostas nos cadernos?
Que pape[ social cabin aos artistas, na concepgao de Visconti?

Uma comparagao para comegar

Como historiadores da arte, estamos acostumados a comparar imagers, procu-
rando Coincid6ncias ou contrasted que tornam mats evidentes as caracteristicas
de coda obra. Um m6todo semelhante pode ser usado no estudo dos textos dos

artistes. Comparemos portanto, para dar infcio a nossa converse, dubs passa-
gens escolhidas. Uma delay foi retirada de um caderno de Visconti, a outra nio.
Vejamos

].Eu trabalho arenas para o futuro. Nio vos prcocupcis
turcza. Podcm pcnsar o quc quiscrcm da mini

I)ois caminhos podcm conduzir :l hma. O primciro 6 a
mcsma, a arte original. /\s vantagcns da arte dc imitagi
quaid o olho csti hi muito tcmpo acoscumado a admin

;ta quc nio quot ' scr copiscn dc ningudm, quc ccm a a
lparccc lcntamcntc :t cstima. (...) E assam quc a ignor;

main iimitagio. "Nada mats tristc, (!iz'Bacon. do

mclilosas c a in&licidadc C quc sc confundcm frcqiicntcir
E pda Segutanga c iustcza (]o dcscnho quc um quadra

rdcs dc. c6r, p6de sustcr-sc c at6 imp8r-sc aos (...)
despcrccbidos os dckitos dc um quadra; scja a c6r, a cor

no, isro 6, quando o dcscnho cstii fcito com vcrdad(

O dcscnha, num quadra, 6 o clcmcnto inscparavcl do as
Quando, por6m, UtUQ obra csti bcm dcscnhada, imp6c

coRI doutftna

n'tc. O quc s
imicag:io. O s
) s:io que, coi
cla 6 rapid

nbig:io dc
publica

quc ouivlF sc
:Rtc as obras
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ridcos. (...) U
posigao,

iodits as ouiti'a

unto; podct'c
c ft a(tmiraga{

c sistcmas. Idc roto adiantc c scat
iC quc cla 6 vcrdadciramcntc min
:gunclo 6 a arte quc s6 dcpcndc dc
no cla i'cpctc as obras do mcsct'c

lrc ncltada c cseimada. Enquanto
tquno quc vC c aqudo quc qucr, s

prcguiga dos artistes c o
cm chamadas dc sibias as pcssoa:
manciradas c as obras sinccras

c composto c pintado scm grande
na ol)ra bein dcscnhada faz passe
smo a invcng:io, passat ao scgund(
qualidadcs Ihc flcam subordinadas

nos ptcctn([lr das outras qua
do cspcctador. Scm csta qualidadc
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Mas, por que sclecionamos esse passagem de Modesto Brocos
contrapondo-a ao trecho de Constable citado por Visconti? Por dois motivos
O primeiro la foi mcnclonado: conforms sublinhamos, os dois textos sio com
trastantes em suns id6ias sabre a arte e, sends assim, realcam-se mutuamente. O

gundy rnotivo 6 o fhto dc Modesto Brocos ter sido um contemporanco
apenas catorze anon maid velho que Visconti. Embora tenha freqtientado a
\cademia Imperial de Betas Artes do Rio de Janeiro dez aaas antes de \risconti
Brocos tamb6m foi aluno de Victor Meirelles c de Zeferino da Costa. A16m
disso, na d6cada de 1910, Brocos e Visconti forum professores da Escola Na
cional de Belas Antes, ou deja, os doin participaram do mesmo ambiente arps
tice. Citando Modesto Brocos, trazemos dados sobre o pensamento circulante
no Rio deJaneiro no tempo de Visconti

A habilidade coma inimiga dos artistes

Nio mostre habilidade em arte, quando fizer um trabalho, sempre parse que 6
um estudo. Nio pinto pensando nos outros"s

Esse fuse escrita por Visconti em 1904 6 uma prove de seu acordo
com a id6ia de Constable, registrada mais tarde na citagao de 1906. Nio se
preocupar com o que os outros pcnsariam de sua pintura era um dos preceitos
de Visconti, e a diretriz de nfio mostrar habilidade aparece repetidas vezes em
sous escntos

Numa anotagao de 1905, demos novamente: ''N:io mostre habilidade
em arte. Quando nlzer um quadra sempre pense que esb fazcndo um estudo
No mesmo caderno, recomenda adiante: ''Evitar as formulas em arte''7. E dn-

la: ''Deve-se fugir das formulas coma o maior dos inimigos''8. E mats uma vez
o preceito: ''Nio mostre habilidade. Pinter uma forma integra, um bravo inteiro
m tronco, e nio pedagos. (...). Pinter puente sem meds coma se estivesse fa

zendo um estudo, sem interesse

Passados maid de dez anos, por volta de 1917, Visconti escreve: ''Pinter
com a alma e nio com a m:io. ]i preciso n:io saber-se faber, a habilidade nio

Dc um cadcrno de notes dc Visconti consultado pda &utora na casa de Tobias Visconti cm 1997. (caixa I
p.3. Data provivc1 : 1904) No original, Visconti cscrcvcu cm francis;

ie rnotltwR.>as d'babiiet& etl ar!, qttatid \l 11sjaites llt ha1lailpenseR.teuytinn cine chest :tile itide. tqePe:glen.}as elt elsati

)e um cadcrno de nous dc Visconti consultado Fein aurora na casa de Tobias Viscond cm 1 997. (caixa I
p.4. Data provlive1 : 1 905) No original, Visconti cscrcvcu cm fmncCs: '

}20nMR.dbabilet€ €t+ at't. Q.liattd ponsjaites !tt} tableau etlseR.!o4oill's cItIC !'owsjaites title itttde.

Idem, p.6. No original em francis: Ezllbf 1% Jo/'zzv//Z?J f// a/ E 'logo cm scguida appt'cccm anotag6cs gobi'c
quadros cxpostos no Sal:io dos Indcpcndcntcs dc 1 905: /)adi. I ld@e/idazz£: 2.iJ-90j

Idcm, p.6 -- junho dc 1 905. No original: O// do Jwh#ilanzzv//Z ram/p/r /p.p/wr.gm//dzZiu eP///e,wA.

dcm. p.7. Apcnas a primeira franc csti cm fmnc6s no original: N) a7a /WRlpaJ d'4aZp;Zr/f
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conte em arte, pelo contririo''to. "brio mostrar t6cnica na arte 6 grande

qualidade''l i, escreve novamente no mesmo perl odo

Elsa rejeigao da habiUdade no trabalho ardstico indict uma mudanga

do, pinter como se estivesse fazendo um estudo, sem prell)cupagao ]com o aga
bamento anal ou com a opine:io do piblico, era uma atitude valorizada.

Esse insistfncia de Visconti contra as formulas em arte nos faz lembrar
a atgumentagao de Louis-Edmond Durante ' (ijj33-1 880), num dos pr'me:'os
cnsaios a favor dos impressionistas - "A Nova Pintura" - publicado na ocasi:io

da segundo exposigao do grupo, em 1 876. Dizia o crittco:

\ habihdade n:io conte

F.I dc sc toscluia o rcbadh lo..cos; pols bcml /\dmito quc o sclam, mas o dcclinho dc um cxtravagantc val

quc a cabcga intcira dc um homcm hana

\ po16mica em torso dos impressionistas ocorrera dias
d6cadas antes
.:,. J . . . .:..

bilidade.

Desenho como ritmo e movimento

No entanto, esse preocupagao nio significou um desinteresse pda arte anterior,
ou mesmo oela arte c14ssica. Em 1899, Visconti fez a seguinte anotagao sobre

os vasos grcgos:

Idcm, caixa 3, p.9. Por volta de 191'
Idcm, caixa 2, p.7. 191 7-1 8.

ki
d* I )cllxil}/e iatla*
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se volta para o ritmo das linhas,
uem ''os claros que circulam entre

Fi
NI

Tags l6rli{
'rc, Pa

lguras ncgms. INlctade do s6culo VI a.C

Em 1904, uma anotagao sint6tica define prioridades no trabalho ardstico:

D.

] , P.
Id

cadcrno dc noiRS (tc Viscclni
:m scguida hi o dcscnt

(caixa [, p.] . Franca, c. 1 904)

pda aurora na
dc 4 dc Abi

sa dc Toby:
dc 1899).

vi: 1997
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=cnto.
S.ntes do desenho, 6 necess4rio ''aprender a vet''. Outta anotagao de

Visconti, feith em margo de 1905, aborda esse questao

quc nio sc acusc por '":K '

rcitar-sc o inclllor quc p(

mcsi-na da vida.'''
}la

:omposig o o Incsmo scntimcnto quc sc scguc com un
ccr passat o plano por Gina, ora por bntxo. ura pc '"'''

E no mesmo caderno, adiante:

S6ric dc idCia:
\ vida C knox-imcr
O scntido cla luz d
o o\ho vitro
Inspiranclo-sc das

qticntcmcntc cong

mcnto.

.rdc

lars,

ribragaoi

surprccndidas Foia fotogmfii
cin vida. l\s atitudcs matcmit
L ctrada; repro(]uzindo um in

scguida villas atitudcS sucks

ts ganhavam, e
incnto sob

,as, dandy a ill

;tas criarain apcl
:rto. blas a imprcs:

mprcssiio poss''al
o dc \ ida, at6 m

Ragu

dc

ud

dcm, (caixa 1 , p.3-4). No
Appt }dw a t'oir ct! aR cst ie wn

$aptt doth se comPorte n+l oyBt o'
cenillett! les c ttx sflttt )o5€s }a-

wodyication de € fait IKmitlt x q&
limp ssiotl cle la vie.I sjo !es

Iden. (caixa 3. P.2). Data
R9-a'"'
S#i},w &t:s {a coaPositiot! le mt

palmer /z.P/u/I.par z/Hips rf / ///dl
t8 - Idcm, (caixa 3, P.2-3). Da

\.f} !iie chest ie lllolllftl ie} t

1.,! sells de !a Itpli&re dtt soil n' es!

1.1 wi! lilt cittl ti' est-ilpas lilt citt&nt

B£,i;'=E'=". ', .@«,,dn a ,,,;
£w saris !eslellx i,arias de !a lwmiit

les ombws, {opimettt et$11 ii }t'est pas i
fi! w {toit appnttdw at'atta t01ft d salsit
;.:,:t ia ,:&gaf;,* ,"a,,,.d ! **i.. (...}. I ' d

- 1901 a 191 3. No original, e:

pozlt Faftiste gilt'esf-ce cine c'est
CeFJI/}le} lies saillies s'dccetl.

}l d&fClil de sa stNiclitre clift

mercer d€ Jolt niieltx &

niar€o 1905.

] trancCS

£: Ifltl discerll£'t

par lcs cia
'a€c!'s' par

r?e sentimn t cl:tc roll sifi& elle

par denso:fs. 'taplt6& :€ }eldw e.
n inccrta -- 1901 a 1913. N

@'''
b} ie.la

ute d tl coQ:

apparaiM.
I RancCs:

(' Elite taltt6t j.

spas !a pier
!ogtaptae?
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Figure-2 seu Visconti -- Estudo dc :irvorc --4
dc April 1899 - 6 % da tardy. graficc s/papal.
Cadctno dc notes conscrvado poi ' Tobias Viscond

A busch da ilusio de vida, o desejo de crier movimento, levam Visconti
a conceber o quadro como argo vivo. Ele escreve em seguida: '''"
O mundo intciro dave scr conccbido a imagcm do homcm. O mundi tcm uma alma como o homcm.
O quadro dcvc tcr um& alma. judo devs lugar-sc coma korma, como linha, coma cor c ambiincia.jo

ii::!f#!il$$#iBli$i::
Tineorctto um primer.

judo estfi em m=vimentoa a figure do primciro plano culo mlnto cncarnado, amarclado c puja tonalidadc azul
nuita largueza e ousRdia.ai paisagcm tem um vigor cxtraordinirio. Tudo tem movimcnto c vida. Pinuado coin

Idcm, (caixa 3, p.3). Data provivel : 1913. No original. em francis

;lU'gZ71Z$@£Z&#l#l#@Zh:z.,, ..:,..,, .,,.
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:udo dove ter um veu

H
-qq.W

e

@
R

i
P

'=H?a}.igH::g-« . - R:E3=£'J:"' l;=iG:'"l,.:.l£
Gcm:ildcgalcric, Bcrlim.

quadra. 915 quando preps'ava as texas para decorar o Foyer do Teatro

b£unicipal do Rio de Janeiro, Visconti anotou em seu caderno:

Idcm, (c
Mile ctJa:tde

jdcscnhol
I.e C})rbt et

22 - Idcm, ((

1, P.4). Data provivc1 : 1905. No origi
: du soit etllu{ Pe torte !a s€&tle

frances

1, P.5). Data provivc1: 1905
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Conceito e fungal da arte

[a pataclo.S6 podcmos comprccndcr um iTlotof quanct(} elc c!
/\ arte nio sc comprccndc, scntc-sc2+.

:=.= :llg=H: U l£:lll
;:i;llH$HHl111B$i#l;

d£:1)='4=:1U&==='£==
para
2+ - Id

zs - I(
za - Id.

Id

(c:

dar

(c:

(c:

(.,

=a 3, p.15). Paris, 19]5. f:m no
reins no acai

a 3, p.I 1). Data inccrta : 1913
l:te lorsqzl'ilest£ln€.

n 3, P.I). Data provlivcl 1935

3, P 1 1). Data inccrta, possiv
tl, P 3-q. Paris, 190S. No origi

lbro dessc ano, Visconti deixa Pai

1920. Apcnas a primcira fmsc cstava

tulado "0 Curio de Composigao / At
ntc ] 920.

m tmncCs

ao Rio de

frances : O//

aR cr$atiotides)eHxdabofd.

D
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HUNS!=1==:='H=:$;;1J':$
Nouveau, Visconti declare:

/\o cmbclczamcnto dos hibitos, a rccrcagao dos olhos. Entry cIGs. o senddo da decor
o do scntimcnto hzcm parc dc uma mcsma id6ia dc um todd visivcl.28

Em outta trecho, podemos ler:

E maid tarde:

Quando scot'tct'i quc ut
clc coda umn cultuta, c qu

amanidadc mats cvoluida comprccndcri quc uma obra dc
ra dcssa culture, cla 6 uma rosa num campo dc rcpolhos?a''

ll::::Sh-ul£.::=
mar, dar vida ao ceos '"apec importante caberia a Arte, segundo Visconti -- uma

fungao educativa e vitalizadora.

Pda liberdade na criagao artistica

Para finalizar essen breves comentirios sabre os escritos de Visconti, testa-nos
apresentar alguns trechos nos quaid ele abordou a questao da liberdade na cria-
gao ardstica. Em 1935, Visconti escreveu

n . Iden, (caixa 1, p-l). Data provavc1: 1904. No origtnd
recreation dcs Faux. Chez cux sans du decor, seas dc la

dabs :!n champ & {l',nx? a. Vanes).
Idcm. folha a

frei /\ I'cmbcllisscm-
du sentiment f(

dcs

par

flanGEs \ 'La obsession et !a col teinplatlot} des oem '.

© oA$nA\ Qpawd dore t t bwliaRiti }hs itn1l
altwt, et qu'w &btln de €€tt€ c titre, eh wt title n

:gra
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rtc grcga quc cdl
parccc brusci

an tiguida
dc man.

in(]o n

iprccn
da csti viva. blas casa eclosio dc obms-p

heal. Ela 6 prcparada por longas tcntativas

Para Visconti, as tentativas em arte sio validas, nio se pode descarti-las

m m= u ::;:m=i':n=.'!:; :::.lilt.!n!£

.berdadc n:io qucr dizcr ab. lig:io da naturcza. Scr cxtral agantc 6 mats ficil do quc scr original. Alois Hal scr

Evitar a originalidadc importadaJ

Dentre os documentos que vi na casa de Tobias Visconti. encontrava-

!?$1$ 1:: 8 : 11:H X:
por ela pr6pria 6 o que esb neste catilogo ''. "'-' '''' '-"''' t '

Ana Maria Tavarcs Cavalcanti. Pref
UNIBcnnctc clo Rlo dc Janeiro, C doucota c
Sorbonne, ondc dcfcndcu tcsc sobrc o pintor EI.

pcsquisa junta ao Programs dc P6s-Gradual:i
bolsista do CNPq c da rAPERJ

1-1i!

Vis.
n A:

ia da /\rtc do Centro Uni\crsitlirio ),{cto(
Ja /\rtc pda Univcrsit6 dc Paris I Panth6(

:i. Dc 2000 a 2003, assumiu advidadcs doccntc

Visuals da Escola dc Bclas Artcs da UrRJ, coi

,.. !s seient si++chls i'PS}.'Dqm\ \q\%.Ra Ql$1$nXX,em ttun&\\ E.ticotttaget !es ii$b s d€ f avt !es is !ib , penn«
temps }wdu«"" ts el T pvw er a x a {Nancien n'q)a t cbewbi qH'aplKiu ' sut fu ratten$ott d€ man+festatjot! t mttlt elise, }e

'hits tl' n sonilles Pi s nasser!,issenlc t desjamlltlts.

=s :" t'"P€rumeBtsP.:.w"];: .teu: , ].s t,€dt«b!.s od$Ba&&€, ' $iW', to,*t*. }'s :,,d.c s bo.*,:.leis pmd.,i'. .& «,f"'.
Iden, (caixa 3, p.] 1). Data: por volta de 1 913.
Idcm, (cdna 3, p.12). Scm data.
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NOTAS SOBRE o PATRIM6N\o aRviSTiCO DAS IRMANDADES DE SAO
PEDRO DOS CLERIGOS

Andre Luiz Tavares I'ereira, NfSc.
andretavarestap(@l'ahoy.com.for

autores diversos a eases edificios

lgreja de Sio Pedro dos C16rigos de Salvador
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ait::?i!$;:!ic'is:;::?=f=:==:
adogio, em Salvador de uma nova linguagem e

'7 w n+n++uvv x-£v I/xx/xpspaax./ Li\n

gusto, apresentando um
retibuJo que 6 uma citagao ]itera] de um modelo de Andrea Pozzo reela-
boragao, alilis, de um prot6tipo serlianoi. Neue, a policromia em sugestao de
marmores em diversas cores inaugura uma seqtiencia e surpreende pda mo-
numentalidade que derive da estrutura clara, dos capiteis delicadamente oma
mentados, pelts alton entablamentos e, mesmo, pdas figures de wllto inteiro
policromadas exclusivamentc em dourado, que funcionam, no coroamento da
-estrutura retabular, como pinaculos, arremates executados com grande cle-
gancia.As imagens entronizadas nesse altar, incluindo o belfssimo S:io Pedro de

tamanho natural em traces papais -- caracterrstica das irmandades de c]6rigos -- o
Sio Paulo, Nossa Senhora da Conceigao -- a quem a capela 6, de cato decdicada

formam um fantlistico ''panteao" , acompanhados por devog€5es entronizadas
em dots altares laterais: Santa Lucia, Santo Amato, Santo E]6ie Nossa Senhora
da Porta do C6u. Today, imagers de grande impacto plastico e de alta fatura.
executadas, em sua amaioria, na segundo metade do s6culo XVIII. "' '''''''"'

igrcja dc Sgo Pedro dos C16rigos do Rio de Janeiro

Cronologicamente, a irmandade de Sio Pedro erigida no Rio de Janeiro 6 das
pioneiras, posterior apenas a de Salvador. Pioneira 6, tamb6m, a constrtlcio de

sua capela.jntrincada, provavelmente a que de mats lodge aponte a uma tradigao
construtiva n:io lusitana. Seu interior, ao mesmo tempo cruciforme e circular
era coroado por uma bela capula dividida em gomos por fest6es e ornamentada

com cabegas de anjos e atributos do poder do ap6stolo Sio Pedro. Esse c6pula
sobre a nave, por6m, era petcebida do exterior coma uma estrutura cilfndrica

coroada por um tambor e um lanternim que permitia a estrada da luz a parter
do alto. Sua construgao se deu de modo rapido: lang:ada a pedra fundamental
por D. Antonio de Guadalupe cm 1733, em cinco anon a obra estax.a conclufda
A astoria do risco da capela 6, todavia, controversy

Sob:
Univci

rc t6pico vcr a
idc clo Porto, 2001

dc doutorado dcl.uis A. Ribs rrcirc, issica na Bahia,f\taJha N
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i/;Jyluaw ao IBnwJ/£ '?

Nossa Scnhora da Conccigao c Boa Nlortc.

m publicado pda Cossac c Nail)' c-
ern Fein igrcja dc Sio Pedro, dc

parter dc comparng"cs carr
;pccialmcntc dc pcgas para a lgt

}8'

)brn
ad
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4 )gird do t6 tigtio c h t a serliel})alt€a

pinto }€11'a as diode lCls da Sutttissilitt I
ciiiietissi&lo ejetllloso ite!})o. .ACl$1i)O C dti' \:

p aget2 data }l }ici de.logo, e tatltHni {: ptt

;t a cf{ drama e a dottda, elle e a /l?ati;wljt!:a. iK:!as estaf delxar& u disfrefo

ladin. i\!as o I)rillc;Pio I' clfi !)adw dei'8o tl il?lajF ? c a atltigitdade de rl/?l
}, ti }llttagfii delnli \)e iylissi to e a ijicl} sa!\tailor, cao SPlrito Sal:ctoP£ll'acltto
I da polllba, collioju} spcia qlte aPa+ece tto t)a ism, clo Setlllor

No que diz respeito aos altares laterais, Ana Maria Monteiro fda de um
retibulo dedicado a Sio Gong:alo -- devogao especial de Frei Antonio de
Guadalupe -- c outdo a Nossa Scnhora da Boa Horns. O acervo fotoerifico do
IPHAN nos permitiu a identificag:io de elemcntos compartilhados com as
demais capelas da irmandade, homo o belo cadeira], a tradiciona] imagem de
Sio Pedro Ap6stolo no consist6rio ou na sacristia, ou mesmo o lavabo em
pedro, aqui adossado a parede.

lgreja de S5o Pedro dos C16rigos do Recite

A historiografia acerca da Capela da Irmandade de S:io Pedro dos C16riaos do
Recite 6, inequivocamente, dominada pelo trabalho de Fernando pioa. Este, por
sua vez, esb apoiado em Coucy Freire, ex-arquivista da irmandade, que fez
publicar seus artigos sobre a e igreja dos c16rigos e sells congregados pda im-
prensa pernambucana principalmente na ocasi:io das comemorag6es do segun-
do centenirio da capela em 1929

Fundada por D.Frei Francisco de Liman, teve sua provis:io baixada cm
1728 por D. Frei Jose Fialho. Ja no ano segtunte, a capela principal fora
abengoada. A primeira das imagens veneradas por esse irmandade foi um belo
Sio Pedro Ap6stolo, conservada Mnda hole no consist6rio da capela, que
pertencia ao proprio bispo fundador e por este cedida aos irmios como incen-
tivo a sua devoe:ao. Segundo Fernando Pio

)s irmios {ltRatliqaitifn Ifltl conlPrtlmisst}, {ilie ncctwla cotta iPltlltis6ria do riles?liopnladu" -- i). Fralcsco de \.ipHa--

4l+aljai, depots, aPropacie til$nitiilallletlte! io B !, de3dejele ilxl de l?tQ, do \na a Cleniet:teX!, ttlll:a wpis&o d$ }i$
fosse }llesllio dla, $qetC11: us }f7Baos toll {ie ot)ediettcla ao E.xlllo. 'Ratlllio. \\isps e sells sitcessores, cotijolrlie ex Q extra( tt

}?es/}JQ {tllltP illisso aittda u>fistettte o {rc1llittQ daign3a

OLANDA, Francisco, Da I'intura /\ntiga, r.isboa, Casa cla Xlocda, 1 9S3, cap.29, pp.14S-46
\ fotografins aprcscntam um rctibulo dcdicado ao Scnhor da Agonia - o ' que lava o cordelia pasco
puja: iclcntificado homo o dc Nossa Scnhora da Boa l-lora, portanto - c um segundo altar - o dc Sio

Gonzalo, com o triingulo da Santissima Trindaclc -- iivazio
PIO, Fcl'nando, Rcsumo Flist6rico da lgrcla dc Sio Pedro dos C16rigos do Rccife, Rcci6c, Arquivos da Pref:

Nlunicipa1, 1942, pp.113 a 142. ' '
D. Frei Francisco clc I.ima "foia quarts bispo dc Olinda. Saccrdotc da Otdcm carmclimna. Nnsccu cn

r.isboa, Rhino deja:io dc ],ima c h]aria das Ncvcs. Rcccbcu o ]aibito carmclitano cm 19/09/1649 fhzcndo
nada solcnc cm Olinda cm 24/02/1704, scndo a scu pcdido, scpultado no Convcnto do Carmo cm

Olinda." PIO, Fctnando, Aponeamcntos biogrificos do clcro pcrnambucano (1 535 -- 1 93S),Rccifc, Arqujvn
P&blico Estadua1.1994. ' ' '' '

ico..., Rccifc, Arquivos da ]'rcfcirura X(unicipa], 1 942, p.1 15.I'lU, l;crnando. Rcsumo [list6
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O [rabalho de Jose Antonio Gongal\ es de NleUo acerca da adagio de
Nfanoel Ferreira Jicome sempre menclonado coma o actor efetivo do cisco

ii$il ii E £::9:fa:il:::i :ii
habito, que, entre outras encomendas,. esteve envolvido

na construgao de um
B -- .= A nAnA dl P\B I +©r\

ique erigido sabre a ]inha nattlra] dos arrecifes que crllun o ancoradouro
namral na area central da cidade. blanoel Ferreira Jacome, pa'do, participou de
obras realizadas no claustro do blnsteiro Franciscans do Recite, assim coma de
reforrnas levadas a cabs na lgrela da \ladle de Deus. .4 Jicome 6 atribuido c
cisco original da capela da irmandade, o famoso poligono octogonal inserido na
tradicional caixa retan©llar dos partidos mais tradicionais. Efetivamente, uma
sessio da irmandade, a de 06 de margo de 1728, data citada por Fernando Pio,

H iiiiu : !ii:n !i:llfp!
entusiasme e, na cage de precursores geniais, enxergue no nsco um prenuncto

do que o pr6prio Nasoni ida fazed, em 1731, para a igreja de Sio Pedro do

R$SRhUU&i
do ferro. forum contratados em 1764. Em 1782, inaugura-se finalmente a obra,
sendo o contrato para o douramento do altar mor fechado dais amos depois
entry a irmandade e Inicio Meld de Albuquerque

Em 1858. dado o estado de degradagao em que deveria encontrar-se a

talha. os irmaos, em reuniio aos 26 de outubro, decidem organizer uma co-
missio de victoria, de modo a organizer lma laude em que se apontem as
reformat necessirias. Esse grupo, formado pelts padres Joaquim Rafael da

iiii G IBIS I :: :ii:!ix)i
a substituigao complete de todd a talha da capela principal e dos sets

ret6.bulos

da nave. Elementos do que deve ter sido a talha original, por6m, perms'
neceram. coho no caso da base do altar principal, dos pdpitos, alguns guarda-

corpos das tribunas ou panes da talha da sacristia. Atrav6s das transcr gees de
J.A Gongdves de MAUD, ficarnos sabendo da encomenda que faz a itmandade
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ao fot6grafo alemio Augtlsto Stahl, em 24 de margo de 1 8609, de uma c6pia do
risco do altar da capela mor do Mosteiro de Sio Bento de Olinda. As scme-
Ihangas nos pcrnls das duas obras, particularmente nos vios do camarim. aanha

castro documental e explicaS:ao possivel. A irmandade tamb6m alugou, cm
ocasi:io posterior (03/03/1862), um cairo para quc os cntalhadores pudessem
visitor o mosteiro de Olindaio o que vem a confirmar a id6ia da eleigao do
modelo beneditino olindcnse coma efetivo ''gua '' para o que se executava na
{reja do Recite.

Hli outros elementos a considerar de modo mats detido no programs
da capela; os Brandes paindis decoraEi\os de Joie de Deus Sep61veda e ]v]anue]
Jesus Pinto . O primciro, de dimens6es signincativas, cobra a nave octagonal e
deixa entrever, na sugest:io arquitet6nica de uma balaustrada ornamcntada com

guirlandas vasos de flores e anjinhos, bom manejo do vocabulirio e dos
m6todos da pintura de quadrature, na filing:io dos pintores bolonheses ou de
um Viccnzo Baccherelli. O segundo pained, aplicado sob a estrutura do coro --
sobre o nirtex, portanto - engastado entre as dubs torres, apresenta, atrav6s de

um desenho delicado executado em periodo posterior ao trabdho de Sep61-
eda, parte da legends de Silo Pedro. O trecho escolhido 6 retirado de A,]lateus

16:18 e 16:19. Jesus indict o cemplo sabre a rocha e ao mesmo tempo dirige o
olhar a Pedro numb demonstragao literal do T# e.f Pe/m.f do evanaelho. Hi

kinda, o belo Chao M z//7////v De;/,'a no toto da sacristia. Neste painel a pomba do
Espfrito Santo ganga raios de ]uz sobre os ap6stolos que, liderados peso seu
prim.ape '', recitam sua profess:io de fe num pentecostes cujo impacts 6 ecoado

visualmente, na articulagao ritmada que o artista consegmu atrav6s da dispo-
sigao alternada das mios de sells personagens. Por fim, hli os pain6is dos Santos
Paras e autoridades eclesiisticasli a completar o programs iconografico.Estas
tells: de qualidade relativamente elevada, estio divididas em dois grupos de tr6s
e ladeiam o altar da sacristia, aderidos a parede sobre o arcaz. Em todo esse

material visual 6 possivel enxergar uma fungao did6tica e informative inequ
voca. Se estamos dispostos a enxergar as irmandades coma centres de forma-
gao do clero, o recurso a demonstragao visual de centos aspectos das escrituras
ou a eleigao e a propaganda de modelos de conduta e exce16ncia reproduzidas
entio em telas exibidas aos irmaos, apresenta-se como prolongamento natural,

Livro dc rcccita c dcspcsa da obra dc talha
d., p.31 .al
As sais tclas rcprcscntam, pda ordcm, S

Sijvcstrc Papa, S:io Dfimaso Papa, S3o Cf
dipostos dc mancira sim6trica, scparados c
;acnstia.J\ organlzag?io rcssalta prcocupagd

ramos a succss:io Arccbispo-Cardcal-Papa

Joan Cds
Borrow

grupos d-
hicrirquic:

Incl

;romo Arccbispo, Sio Galdino Cardcal Bispo, Sic
Cardcal Arccbispo, Santo Ambr6sio Arccbispo

:res, nas latcrais do altar central sabre o arcaz da

dc modo quc, scgdndo das bordas para o centro,
r ondc hole sc vcncra um scnhor da agonia

1 860 - 65, Pig.3.
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formadarob.e Domingos Jose Barteiro, o nestle entalhador porEuguds que

iH H$h llill i!

lgreja deS2oPedro dos C16rigos de Mariana

Fundada kinda nos tempos de Dom Frei Ante,nio de Guadalupe, a trmandade

Natural do Porto, Nlanucl da Cruz
),[aranhio -- cntio submcticlo dire

provincia administrate\-a distinta daqucla d-
fi iccCm criada Dioccsc dc blariana cm u:

quc cncontramos, ainda, ct6nica pormcno
cidndc, Falcccu cm 1764 deixando cncor

quantidade dc aura dcstinada a obras pia
)bjctiva, p-161

mongc Cistcrcicr
q.rquidioccsc dc Lisboa,

Brasil -- ondc pcrmancccu a

a viagcm dc trczc mczcs dcs
dada dos festcjos quc sc fizer

adds 2.900 misses cm fa
Vcr Ronaldo Vainhs, Did(

)mcado scxto bispo d

)sucuindo com o Grad Para urr
r47. Foi transfcrido, a scguir,

Aurco Trono Episcopal
quando dc sua cntrada triunfal
dc sua alma. assim come algun

trio do Brasil Colonial, Sio Paul
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rehtlx iza a noticia dc Joaquim Jose da Silva, rcpcdc
rcgiscrado is fls. 33 v. S.C.S.G. DO Arquivo P6blico
Souza Calhciros cra caixa administrador do ' Conch
foi.arquitcto." OP. Cit., Rjo dcJaneiro, hIEC. 1 974

\ esse rcspcito \ cr OLIVEIRA, bl\,ricin Andrcad
Cossac & Nail ', 2003, png. 21g
i6 "Nascido por volta de 1733, na frcgucsia dc Si
Comarca do Porto, ondc foi tamb6m badzado." E

FALCAO, Edgard, Rcliquias da terra do euro, S:io

£l:

LftiR

por
Nlinc

C16rigos dc blariana, in Barroco, vo1. 1 2, B(

:iro de, O Rococo Re]igioso no Brasil, Sio Paulo.

:B$=='::::m.H£
ouch cra discipulo do refcrido Jose Pereira dos
i dc Sio Salvador do Grij6, comarca c bispado do

F. Lanzara, 1946, PP.1 8/1 9.

Mb

Bar

=gu(

?au].
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pioneiro, pro)eto de revitalizagao.
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AO QUADRADO PREGO - A PASSAGEM DA FIGURAgAO A
ABSTRAQAO NO TRABALHO DE K. MALEVITCH

A.ngela Nucci
nucci@iar.unicamp.for

[<asimir S. Ma]6vitch 6 um dos maid expressivos integrantes da vanguarda russo
n dos pioneiros na pesquisa plistica e te(erica de uma linguagem visual n:io.

hgurativa. Mats que as tells suprematistas, a obra de Ma16vitch engloba uma
variada produgao pict6rica que atesta u=& interpretag:io reflexive das inova96es
conceituais e plastico-formats desenvolvidas pecos artistes da vanguarda euro
p6ia na primeira metade do s6culo XX, e que tanto repercutiram na Russia no
nicio do mesmo s6culo.

Muitos forum, entretanto, os stores que fomentaram a formal::io da
vanguarda rtlssa. Sabe-se que, la no initio do s6culo XX, as obras da vanguarda
europeia Cram tio conhecidas na Russia quando na pr6pria Europa, cato qtle se
deve a dubs grandes coleg6es de arte existentes no pars: a colegao de S
Chtchoukine e a de Morosov. Formadas a partir de 1906, essay coleg6es fica-
vam expostas ao grande piblico aos finais de semana c continham juntas mats
dc quatrocentas obras que iam do impressionismo ao cubismo e contavam com

obras de Manet, Sisley, Renoir, l[)egos, Monet, Van Gogh, Gauguin, Detain,
Cezanne, Matisse, Picasso, Rousseau'dentre outros. " ' '

A16m disso, v4rias forum as exposig6es com obras da vanguarda
europ6ia reabzadas na Russia, a exemplo das dubs exposig6es promovidas pda
cvista TaAox z/'Or/. A primeira exposig:?io franco-russo ocorreu em 1908, em

Moscow. Forum expostos duzentos e oitenta e dais quadros c tr6s esculturas
Integraram a exposig:io obras dc Maillol, Rodin, Bonnard, Vuillard. Vallotton

S6rusier, Maurice Denis, Van Danger, Matisse, Derain, Marquet, Pissarro,
Sisley, Renoir, Toulouse-Lautrec, Braque, Cezanne, Gauguin e Van Gogh. Dos
partlclpantes rtlssos, estavam Larionov e Gontcharova. Em janeiro-fevereiro de
1 909 ocorreu a segundo exposigao Franca-Russia organizada pda TOAD/ d'On
Forum expostas obras de Braque, Marquee, Van Dongen, Rouault, Matisse e
Vlamink. Os russos foram representados por Gontcharova, Larionov. Robert
Falk e K. Petrov-Vodkine. ' '

Essas exposig6es, o fluxo de artistes russos e franceses entre os dais

parses, as coles:6es de Morosov e Chtchoukine e as virias revistas especiahzadas

Rcvisca ft 1906 c financiada p(
F

id N
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em arte2 sio exemplos do intenso intercimbio cultural cntre Russia e Franca,
fates fundamentals para o desenvolvimento da vanguarda mssg. Ademais, os
contextos socials e politicos tamb6m influiriam na formagao dessa vanguarda

O descontentamento das divcrsas classes contra os abusos do governo
autocritico troupe consign um forte desejo de rornpimento com os modelos do

passado e de total renovagao. nos imbitos mats vanados (arte, socleaaae
roliuca). Tratava-se, pottanto, de um ambience extremamentf favotfvel a novak
(]6ias o que, no campo das antes, pode ser comprovado atraves da reperlcussao
e assimilagao, 'quake que imediata, das pesquisas dos movimentos

modernos

europeus Mas apcsar da enorme contribuigao da vanguarda curop6ia, o
desenvolvimento da abstragao russo nio pode ser cncarado como uma merc
continuidade dessa influ8ncia. , .

As pesquisas das correntes europ6ias concentravam-se na ploblematica
e nos limited da representagao figurative e, embora sejam registradas algumas

uir:tU='=:=T=a'==:=:=n:=i:==;::f;=
desenvolvimento. Delta madeira, as pesquisas abstratas refletem, nio s6 a bus-
ch de novas formal de representagao, mas, principalmente, de um novo obje-
to/conteado da arte. . .

, -''" Os texton da vanguarda europ6ia tamb6m encontraram grande leper '
cussio na Russia, a exemplo do .Va @;/a F / nf/g (1909) de blarinetd --. tradu-

o e editado pda imprcnsa russo no mesmo ano que na ItihaS. O discurso
futurists de desprezo ao passado e exaltagao a modernidade e

aos novos m.Cios
' . ] .. .l:J.J.

t6cnicos alcangou imediata ressonincia com os ideais de uma intelectualidade

masa que, ap6s a revolugao de 19054, encontrava-se sedenta por uma total re-
novagao em suns estruturas. . j . .I.... J

O reflexo dessa agitagao Rode ser claramente constatada na obra de
Ma16vitch se tomarmos como exemplo, um periodo que vai de 19'10 a 1914. Da

). ToijtlF! d'Or. :i.zs Spines de Pads, APoliotic }.l:tilde da .Arte
Russia por casa epoch. Fstas ic

rcprodug6cs coloridas dc in&mcras obras da vanguarda curop61
No tcxto dc b'la16vitch, I)a r///vazppa rzo J#P/Vma/fm/a //a zr/%' rla

(1915) pcrccbc-sc um mcsmo tom agrcssivo c provocat
Nlttrinctti

\ rcvolucio dc 1905 caractcrizou-sc por uma scrip dc r

quads dcstacam-sc o motim do Epfa/vnufzda Po/e/?f&i c a pass
fLdraram corte'a os manifcstantcs clcsatmactos, ficando css(
Protcstos dc opcrarios, camponcscs, soldados, marinhciros
Conhccida pda exprcssio avid;o menu/(da Rcvolugio de 191'D
descncadcador a dcrrota clo Ex6rcito russo frcntc ao Jap:io

.pitalistas cstrangciros, o Czar Nicolas ll c{)nscguiu repnm
flacassndo, foi dumntc cssc pcriodo quc os soviets alcangarar

tlgi tportani
:dig6cs anigc

publicage
soot'c

naiisnio da ittltra ctJntal!!o qne crib o absolHi

)b hcranga dircta do i\./axle;fa Ih/7//hZa d

tag6cs contra o regime autocritico, dcntrc
[a dc opcr:trios, na qual as tropes do cxCrcit(
cpis6dio conhccido como Dom/#yo Ja/gmzv.

burgucsia cclodiram durante dodo cssc anc
cvolugao dc 1905 tcvc coma principal £2to

guerra de 1904-05. Crlntando com a aluda d
IS manifcstag6cs. b'las apcsar dc scu dcsfcch
proicgio, comandando virias grcvc:
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K.S. hlalevitch, "Di
NlaJCvitch.

tbjs: =lu ft
;uprCmatismc. Lc nouveau r6.

Agc d'Homme, 1974, PP. 62,63
smc pictura]. ]n K.S.
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K Nla16vitch, 0 4 a/adzor 1913. C)lco sabre lela. 79,Sx79,5
cm. Galeria dc Arte da IJnivcrsidadc Yale, New l-lavcn.
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Como no (:ubismo europeu) eases indicios de obletos articulam-se na
]6gica.jnterna da construgao.pict6rica como ''elementos semanticos'', ''slgnos
atrav6$ dos quaid o espectador pode realizar a leitura da obra Assim, por e

li W:l ::: i f :::;:*= : ul£liil i
rata de um militar(signs de soldado)' ' ' ' "'- --'--"'" ''

w;11::H=$n£.por Ma16vitch em

- criada polos poeEas Jw/vaJZa&-af l<hlebnikov e l<rouechon) kh ' Coma 'explicaJ C. hlarcad6 a este respeito: '"'' "- . wv '"' '"p

'0 alogismo qucsdona sodas as cultural pict6ricas antcriorcs quc cram fundadas sabre o objcEO, sabre a
lgurag:io do abjcto. Apes tcrcm side 'pulvcdzados' e rcconstruidos cm uma ordem puramenec pict6rica, os

Zaa//av.. palavra russo quc significa transmcnta], transraciona]
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-\logismo, 6igurados dc modo lcgivcl, mas rcprcscnmdos.s multancamcntc cm ucsoi L -:'--,agro

raziio vcrdndciramcntc

prcscntados si

agro de sua po6tica Suprematista. '''

:£:Yk:==:! ;";:;=832:.::==£=:==S£
1-.' 10 -, u"«-'-',, ". .',"., ",
almanaquc Bq#eiuda #agailo .pfbflra
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q.s correntes do Futurismo e do realismo xox-.re#ie russos tentavam ex
primer um sentimento de negagao a reabdade, ao mesmo tempo em que busca-
'vam fundar o ato criativo por memo de um contato mats direto com a intuigao c
o subconsciente. Coma aponta Ma16vitch: ''''" ---'' " '''''"v

jIRi j:U:l H $E:l B l11Bl£::l)::
Presenciamos um primeiro estfgio, intuitive, mas kinda subconsciente.

~:.mead. de -m, «f«, m a. , -.i, un l4n , .y,"'« 0g141. i:=';i;::U c-

E 6 justamente esse ''Eclipse parcid" que veremos representado no es-

lllHlnafi.l;a$U
(1 91 3) c a proclamag:io da "palavraautodcsenvovida"(...) a pritica
a criagao do "Circujo I.ingCiisdco de bloscou" cm 1 915, do qual R

ro cm si mcsmo dc blcJ'crhold, a mdsica cm si mcsma dc Stt
du 'QuadriJat6rc noir' (1 9] 3) au 'Blanch sur blanch ' (1 9]7). Dc
In .K...bli!!fi:ilfh-£3lllfLQILQ!=BKucil d'cssais sur I'n....,.P ,..

1-1ommc, p

li K.S. hla16vitch, "Du cubismc ct du futurismc au supr6macism.
Ma16vhch, 111. P. 61
J.C. Xfarcad6,/azw, PP.112-13. ' ''

n-13 FsPct:jjnlo quc tcvc apcnas dubs aprcscntag6cs (03 c 05 dc do

Mikhail, V. Matiouchinc: compositor, pinter c amigo dc blalCvi
pda organizag:io da U/l#a du ./wprzv/#rdr.' cm]912, compile a mGsi
Sol"; cm 1913, publica na Russia, a tmdug:io do tCxto "Do Cub
cscrcvc virios artigos sabre o Futurismo russo. Adcmds. C o iRti
discudr c para o qual clc cscrcx cu uma s6ric dc cartas quc cont6m

mbCm por. lucio dc Xfatiouchinc quc hlalfvitch p8dc cstab(
EOrCS C CICntlSEf S rUSSo)S

; hla16vitch datou a obra .2//a//xzh/rm dc i913, fhzcndo-a coincidit
.to/ No cncanto, acrcdita-sc quc cssc quadro tcnha fido rcaJizado n(.

po6ticn dc Khlcbnikox c dc Kroutchonvkl
)man Jackobson Hora um dos funcladorcs: (
vinskJ' (...)" J.C. blatcad6, "K.S.bla16vitch

psc dcs objets a la liberation dc I'cspacc:
Maid\ itch Lausanne, T.'agc

P

hlatiouchinc 6 cm ]9]0.
para a 6pcra futurists "VI

no" dc Gleizcs c blitzing(
tor com qucm Xla16viti

id6ias iniciais sabre o Sup
r rclag6cs com uma s6r.

)bro de ]9]3) no Teatro Jir// Pa/& (]

rcspons:ivc]
ria sabre o
c cm 1914

gostava clc
natismo. E

dc poccas,

com a cnccnagao da 6pcra 1//2y/fa .raga
anal dc 1914 ou 1915.
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K. hla16vitch, Ua IPig#r ..m i\,fairo# 191 4.(5lco sobrc ucla. 88x57
Nluscu Stcdclijk, Amstcrdam.
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GUTTMANN BICHO NO CAPS ERNESTO
ERNADOR / RJ

.a.rthur Gomes Vale, Prof. lvlSc.

artus02@ibol.com.for

.ma anilisc dcssa o
Belo t-lorizontc, 2004.

Bicho foi rcspo:
Nacional do Rio de l:

por cxcmplo, P(

foi por n6s da no XXIV Encontro do C
Biro dc l-listeria da Arte,

.so dc ccrimica ardstica na Escola '1'6cnicalgao cm 1947 d(
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replutitivas refer6ncias presentes nos dicionirios de artistas plasticos brasiieiros(31
posco fazem para afastar o aspects nebuloso. Nesse

P [ - -\ -wh/v VAHhPJJ\PJI.\.fD\ f

ostracismo, Bicho nio
este s6: junto com ele se encontra todd uma geragao de artistes que, oriundos da
EIN.b.A e comegando a auer igualmente nas primeiras d6cadas do s6culo XX.

£H HRliiRllii i H:::
A unilaterabdade de ta] manobra ideo]6gica ja ha algum tempo vem

sendo relativizada(4), bem como o que hli de insustentivel na crenga em uma

P1l::X : ?:: l=B gl I
dade admiriveis e, se em momento algum rompeu os lag:os com a produg:io oi-

#lli#$si ;i;:: i i$#

HI : t::lnRszzi uz
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Phocion Serpa, fornecidas a um peri6dico carioca por ocasiio da morte do pin

tor(n, de queamento Rural do estado.poca da fundagao do porto, chefiava o Ser-

I Serpa nos lembra que, no final dos amos 1 920, o Rio deJaneiro fora as
solado por um grande surto de fibre amar€12 que alarmara as autoridades sad
tapas; assam que a doenga alastrou-se para llha do Governador, Guttmann Bi
cho, sempre lembrado por gens ideals comunitirios e como ferrenho defensor
das riquezas naturais da ]oca]idade, logo se apresentou voluntariamente para
tr&balhar como "mata-mosquito '', como elam popularmente conhecidos
sanitaristas dedicados a fungao de eUminar os insetos transmissores da doenca

Nesse .sentido, sua atuagao foi particularmente importante 'na resolugao dos
conflhos que freqtientemente surgiam entre os funcionirios da sa6de publica e

habitantes locals, submetidos a pressao de uma rigorosa vigilancia.

Depots que a doenga foi controlada, Bicho teve a id6ia de apro'L'sitar
um terreno que fora transferido a Snide Publica para a construgao do pasta de
;aide; como afirma Serpa, o pintor ent:io "se desdobrou em mestre de obras.

desenhando a planta, em operario, preparando o terreno, furando os cafofos.
i..britando e alinhando pedras: transportando tilolos, amassando e carregando o
barra [.--] o atdsta pintou a 61eo e ornamentou as parades do edificio"O)

No CAPS Ernesto Nazareth, Gutrmann ' Bicho reaHzou ao dodo onze
tells: duas delas encontram-se no andar superior e retratam cenas de aleita-
mento, recordando uma das fung6es originals como posco de sadde; as outras
Dove, nosso objeto de estudo no presente trabalho, encontram-se no ,baby de
estrada do andar t6rreo. As pinturas forum realizadas a 61eo sobre texas coladas

Como pode ser visto abaixo, nas plantar da figura 1, as pinturas do an-
dar t6rreo cobrem todd a extensio das paredes do lido direito e esquerdo do

SERPA, Phociot
955.

SERPA. Phocior
10) casa t6cnica. mu

lmcncc irltlucnl

Vaissc: "lcs pcintur
lis6c cn France

995, P.175).

'Gunmann Bicho, o pinter" in ./pnva/ da Cam#bzfa, Rio dc Janeiro, 02 dc oucubro d

dccrcto 6.602 de 05 dc maid dc 1 987 do Consclho INlunicipal dc Protcgaa

a
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1:5
1{31;:

B
1) 1

das parcdcs. i\ndar t6rrco do CAPS Ernesto
N
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mo o proprio noms indica, tinha uma inspiraq:ao eminentemente militar. fun-
damentando-se em um modelo de decis6es centralizado e em um estilo repres-
sivo de interveng6es no compo individual e social, que inclufa medidas como a
vacinagao em massa e o saneamento de espagos urbanos e rurais(tt).Tats medi-

$
rBpoita da }Jadna.

Apesar da obtengao de importantcs vit6rias no controle das doengas
epid6micas, resquicios de desconfianga publica com relagao is a96es sanitaristas

B
nosso engender, permite-nos uma mellor compreensao da fazio de ser do ciclo
de pinturas e das fung6es por ele desempenhadas

Segundo Phocion Serpa, a iniciativa de pinter a aS:ao dos sanitaristas
nm paredes do CAPS Ernesto Nazareth teria fido do pr6prio Guttmann Bicho.
Ao realizar o conjunto de pinturas logo ap6s a vit6ria sobre a febre-amarela
este certamente visava constituir um registry para a posteridade das valorosas

decoragoes do entio porto de slide, contribdram para a obtengao de ta] cargo
Cremos, todavia, que a principal fungao das pinturas, baseava-se na

pr6pria ideologia campanhista e era, a um s6 tempo, p;'upagawz&?/laa e edwizz/).!a.

Mesmo com a epidemia controlada, as agnes pro6Hfticas deveriam continual se

an os familiarcs da pinter possuem dada uma cartcira dc idcnddade datada dc 18 dc abri] dc 1 933 c assinada

rcupado par Guttmann Bicho. aral do Dcpartamcnto Nacional dc Sa6dc Pabjica, quc atcsta o cargo
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pormenores das imagers 6 kinda imprecisa, o que, cremos, nio chega a com
promoter as considerag6es que em seguida teceremos

Na figure 2 abaixo, apresentamos um diagrams linear dos quadros, imus

trando as disposig6es relatives disses iltimos e acompanhado por siglas iden
tificadoras, is quais faremos refer&ncia no texts quando for necesslirio nos refs
rirmos a algum quadro especffico. Assam, os temps dos quatro quadros locahza
dos na parede direita, considerados a partir da estrada do hall, sio os scguintes

Figure 2; Esqucma da disposigao das pi
Nazareth -- llha do Govcrnador / Rj

do C/\PS E

DI -- o primeiro quadro apresenta uma casa com um banheiro separado, como
era bascante comurn nas areas memos urbanizadas do Rio de Janeiro de endo
D2 -- o quadro seguinte, o maier do ciclo, retrata a chegada de embarcag6es a
uma praia \de\ ernos lembrar que, na 6poca, a ligagao da llha do Governador
com o cor)tinente era kinda feith exclusivamente polo mar); crernos que os sani-
taristas estariam aqui realizando o desembarque de materials necessirios ao
combate da doenga, provavelmente medicamentos ou enxofre, que era usado
na fabricagao dos formicidas

D3 -- o terceiro quadro da parede direita mostra os trabalhos de profilaxia vi-
sando a desobstrtlgao do leito de um rio

D4 -- o 61timo quadro da parade direita mostra outra casa, dessa vez feith de

pau-a-pique, que, analogamente aquela de DI, apresenta um banheiro separado.

Ja os temas representados nos quadros da parede esquerda, considera-
dos tamb6m a partir da estrada do hall, s5o os seguintes

EI -- a inspegao de um reservat6rio d'igua, reahzada pecos sanitaristas cercados
por dguns habitantes ]ocais;
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E2 - no segundo quadra, vemos o isolamento de uma casa feito com grandes
leng6is; ap6s elsa agro, o formicida era espalhado no interior da casa para mater

==u:".::=:u::== : : m%$.!;If : :::

ctrede esquetda, um sanitarista efetua o

::'=::H=;:=q=«,«.-«.-.. ;

outras manifestag6es lingiilsticas.

n esse texto foi rceditado cm JAKOBSOU, Roman. .2weida i dp Polli##g. Paris: Scuil, 1973, PP.401 -419;
ma tradugao bmsilcira: J.IMA, I uiz Comm. Teoda da IJ/rnu/rnu m .fffaJ 1%///eJ. Rio dc Janeiro: L

FranciscoAlves F.ditam, 1975,PP.378-391. . . .. -' ,. .:--.:i c:- Pali
(i6} vcr a versio cm ponuguis cm JAKOBSON, Roman. lily /Jz?au e {..anzwzz/&z'f"p. -"v - "'-
1969, PP.1 18-162.
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Tats id6ias, todavia, encontravam-se mats ou memos explrcitas na cha-
mada refelexio ''estruturalista '' desde palo ments os anon 1930 e o que nos em-
coraja a aqui utilize-las 6 o cato de quc la entio Cram consideradas como abran-
gcndo today as manifestag6es est6ticas e n:io exclusivamente a literature(17). E
kinda que nio acreditemos qtxe a complexidade significadva de qualquer obra
de arte posse ser intuida pda dimples ap]icagao de ta) instrumental de anilise
no ciclo de pinturas de Bicho, por exemplo, a dinimica integrative nio 6 ex
clusiva, come maid a frente procuraremos dcmonstrar - cremos que a estrutura
por cla configurada palo )ogo de equiva16ncias 6 um fator fundamental a vincu-
lar a ideologia do sanitarismo campanhista

Em termos mais especificamente visuals, as equiva16ncias manifestam--
aas simetrias, na repetigao de ritmos visuals e nas direq:6es compositivas que

ntegram centos quadros. Nesse sentido, tamb6m devemos hzer refer6ncia a r?.
f#fh rruavZ//ca do ciclo, um procedimento atrav6s do qual sodas as cores dos

paifl6is sio neutrabzadas agra\ 6s da mistura com a cor bianca (fate que pode ser
nelhor percebido na apreciagio i lora do ciclo). Esse regancia desempenha va-
ries fung6es; em primeiro lugar, contribui para garantir a harmonic gera] de todd
a area pintada, uma vez que facilita as passagens cromiticas e minimize os con-

[rastes de valor (claro escuro), e possibility uma meihor integragao das pinEuras
com o entorno arquitet8nico. Simultancamente, ela parecc vincular certas cono-
tagdes simb61icas, principalmente as id6ias de .pxr?Zn e /liz-@eRzz relacionadas aos
bjetivos das agnes sanitaristas; embora de't'amos ser sempre cautelosos com

relagao ao canter redutor de tal tips de interpretagao(18), ela parece particular-
mente convincente com relax:ao a centos trechos do ciclo, coma por exemplo
E3, o pained central da parede esquerda que confronts as cnangas e os funcio-
n4rios da slide publica, banhados peta luz solar e tra)ando roupas claus, com o
casa] de adultos semi-obscurecidos sabre o vio da porta: hesse quadra, a cli-
reza poderia ser entio interpretada como um atributo das agnes civilizat6rias de

erradicagao da.doenga *que no cano sio representadas pda vacinagio), enquan
to a escurid:io identificar-se-ia com a id6ia de desconnianga refrat:ida

Especificando um posco mats a nossa anilise do logo de equivalfncias
composltivas presented no ciclo, podemos considerar agora como em coda uma
das paredes uma simetria interna 6 induzida principalmente em virtude das re-
InS:6es de semelhanga e contraste estabelecidas entre deus quadros o(Wmo.f - DI
e D4 na parede direita, EI e E5 na parede esquerda. '

so e bastantc evidence nos cscritos dc Jan hlukarovskl', um dos
Circulo lingiifstico de Praia, do qual Jakobson tambCm fLz parte
ROVSJ<Y, Jan. E;£7Oai iaea .EJyf7lau c Jfa/Jil'ra du .,4#z. I.isboa: Eciitori:

gni6icativamcntc, Bicho camb6m cmprcga rcgancias cromiiticas s
-nam com a id6ia dc purcza como paisagcns c mcsmo pinturas dc n

nail clcsi

Fstamp:
nclhantc

:aclu)s

:udos
1997.

cm obi

=grantcs do famosc
tnidos cm hlUKA

quc P
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Tats equiva16ncias sio mats facilmente perceptiveis entre os quadros

referir mats =frente p.incipal fungal das equival€1ncias prescntes messes qua-

dor de pr naesarnde esquerda, as simllandades existentes entry os quadcos

ta alienaq:ao.
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Entre os quadros M/er7/ai das dubs paredes existe kinda uma s6rie im
portante de equiva16ncias que contribuem para rclativi2ar a separagao entre as
mesmas. Entre D2 e E2, por exemplo, podemos destacar virias similaridades
sendo talvez a mats evidente a repetig5o da mesma figure de sanitarista nos dos
dots quadros: obscrvando sem interferir, isoladas de sells companheiros, essay
Jn. ras servem, em certo sentido, como elo de ligagio entre o pr6prio especta
dor e os paln6is uma rez que o seu gesto de olhar as advidad

w r= vi+ L4v vbpl-fb\- I.cl '

es que ocorrem em
um plano espacial mais recuado parecc ecoar a madeira como o espectador olga
para:estes iltimos. Uma outra similaridade entre E2 e D2 pods ser percebida na
corlfiguragio do pr6prio espago dos dots quadros caracterizado por um typo si
milan de recuo perspective, com a faixa de terra em E2 e a praia em .D2
aesviando-se em direg:io a pontos de juga lateralmente induzidos para a16m dos
limites das respcctivas cenas. ' " ' " '"r

Andogamente, entre D3 e E4 estabelecem-se paralelismos estreitos

recuado e temos em primeiro plano figures isoladas que,
lr u nv v'J [#4 \PIG I lllCLl-l

apesar do contrasts na

caractenzagio, possuem uma atitude semelhanre (embora aqua, ao coneritio do
que se verifica em E2 e D2, as dons figures encarem o espectador de uma ma
keira incisive); as agnes sio executadas sabre elemenEos sernandcamente rela-
cionados por possdrem uma mcsma fungao, a de servir coma via de circulacio
(o rio em D3, a trilha em E4); por fim, o ' espago conntgurado no s dais quadros
apresenta estreitas analogias, o rio e a trilha sendo configurados com o mesmo
tips de juga perspective que converge para o centro das obras.

Um esquema resumindo as eqdva16ncias que destacamos 6 mostrado
-abaixo, no qual a relagao entry os quadros 6 representada por setas. Podemos
observer como a configuragao sim6trica da rode de equ va16ncias isola o quadro
E3 da parede esquerda, retratando a vacinagao, induzindo-o homo o centro de

todo o ciclo, cato que 6 sublinhado kinda por outros fatores visuais, especial
mente a converg6ncia para o api:le do telhado da casa de E3 de

rl

lmportantes
direg6es cornpositivas de E2 (a diagonal em perspecdva do telhado da gala\ e
de E4 (a diregao induzida pdas copes das irvores).

EI

DI

E2 E3

\
D2

E4

/
E5

D4D3
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separagao entre as paredes, 6 relativizada, homo vimos, pdas equiva16ncias cru
adds existentes entre alguns quadros; mas quando considerados em seu con-

Junto, os dots grupos de quadros confrontantes apresentam contrasted formats
e seminticos acentuados. Na parade direita, por exemplo, existe uma predomi
nincia dos clemcntos da natureza: a paisagcm da llha do Governador subordina

as figures e obras humanas e encontra-se associada aos pianos "panoramicos
(especi.almenre em D2 e D3) que conduzem o ojhar at6 o horizonte disrante
a16m disso, as grandes dares:6es horizontais servem af como elemerato unificador
das cents em termos compositivos e confer:em a todd o conlunto um canter de
posco dinamismos visual. A situag:ao 6 bcm diferente quando anahsamos em
con)unto os quadros da parede esquerda: nio ha af uma categoria semintica
claramente dominante, ao contrario, a participagao de coda

v wo- =ww= v ZAb VLL

uma oscila bastante

de quadro para quadro: isso pode ser verificado, por exemplo, na variagao da
p'esenga da paisagem naEura] que em alguns momenEos domina a cern (E4) e

dominam os pianos m6dios e as tens6es compositivas sio maid variadas. conte
rindo ao conjunto um aspecto mats dinimico

-... Guttmann Bicho enfatiza assim um contraste entre o conjunto de qua
dros da direita e o da esquerda; esse contraste pode ser compreendido

''v -l H"

como a

contraparte compositiva da separagao espacial existente entry os dots conjuntos
de obras que, como vimos, s:io caracterizados kinda por uma assimetria num6-
rica, coda con)unto com um n6mero de cenas diferente

Nossas considerag6es a respeito das descontinuidades presentes no
ciclo poderiam se extender a nfveis estruturais subordinados: considerando coda
:ma das cents separadamente podemos verificar que existe pouch interagao

entre os diversos personagens que executam suns tarefas ou simplesmente ob
servam sem relacionar-se de madeira decisiva um com os outros. Essa feta de
lnteragao esb vinculada a maneira ''desviada '' atrav6s da qual o pintor retrata as

cents: apeltas em alguns quadros (em E3 e, cm mellor 'median, em EI), po-
derfamos diner que as atividade dos sanitaristas sio mostradas & madeira enfi

uca .e mats ou ments unfvoca; em todos os outros, uma s6rie de procedimento
compositivos minam a importancia das agnes -- este sio colocadas em pianos
recuados com relagao a um primeiro plano onde nada acontece (D2 e E2} s5o
mostradas os tempos fracas e dcsardculados das advidades (E4), os sous leah.
zadores viram:nos as costas (E5), etc. Em resume, privi]eg]ando ta] Lipo de
apres'entagao, Bicho deHberadamente faz com que as agnes percam importancia
stgnificativa enquanto temp central de algumas' cents e, messes momento$ ga
nha major importancia a representagao dos aspectos naturais da llha do Gover-
nador ou as condig6es de vida de sells habitantes.
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Na pr6xima pigina.
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A RECEPQAO DO ME\O ARTISTICO CARIOCA A EXPOSIgAO DE HENRIQUE
BERNARDELLI DE 1 886 - A XPKECiAQAO DA IMPRENSA. '

Camila Dazzi

ccdazzi@Zhotmail.com

Sio com as seguintes palavras que o critico da arte oitocentista Oscar Guanaba-
rino situa a Exposigao de Henrique BernardeUI, no cenirio artistico carioca da
d6cada de 1880:

:''a:; H E iiiixi iq
pulm6es: Bcrnatc

Rio dc Jar
mos. Uma
tplamos cssas

Rio dc JarDais do quc as granacs ui'l v:
: gritcmos com todd a forge d

guam pinto coma c

&.Rcs (...) Cc,i

Nosso objctivo
posigio d(

ices l-lcnriquc cncarnava
frcqiicntara, aa Italia, acadc:

ldCmicas". E asta a visa
ldicando nile a figure de u

Oscar Guanabarino. 5 dc n
O jornal Cidadc do Rio,

Bcrnardclli, vinclo clc Paris
NINBA/Rj c h{ Dom Jo:
biograGias suns, tcndo rotor

casio 6 aprcscntar a fomla coho sc dcu a re J aas p(

$M zii : il:Bi: :
quc se procure rcforgar nas critical, associado Q t

I posshel iniciador de uma Escola Nacional, pda quoi

part
quc

d:

igc

aB

:los cr
(]cssc

Academia, ni
das norma

nodcrnidadc:

dc l-lcnriqu
PS aCeR-0S C]

m 1888.
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A pr6pria formagao de Hcnrique na Itiha foi indicada homo bator de-
clsivo para a sua superioridade em relagao a outros artistes que se cncontra't-am
estudando em Paris, homo Amoedo c Monteiro. Na critics inaugural da im-
prensa sobre a exposigao, em outubro de 1886, Angelo Agostini defends clara-
nente este id6ia, ressaltando que a mica vantagcm da capital parisienne era as
suns exposes:ewes annuaes no Salon '' que davam ''uma id6ia gerd do movimento

artistico de todos os parses'', e arremata gila crf tice com a seguinte afirmativa
Quell) quer aprender va a Roma; queen auer \&r ou exp6r vae a Paris. Hen

pique Bernarde[[i foi para a capital da ]tii]ia; elle queria estudar c n:io podia
escolher mclhor''.4

Mas nio s6 em crf ticks feitas a Bernardelli quc o dodo da Revista lllus-
trada coloca de forma clara seu porto de vista, o mesmo se aplicando a outros
artistas.

Sobre a exposigao do quadro , do pintor Aur61io
de Figueiredo, em 1884, por exemplo, aconselha o artista a it a Itlilia estudar

nde todos os artistes de talents que querem estudar se reanem (...)"5. Ou
kinda, quando da critics feith a exposigao dos trabalhos de Giovanni Castag.

neto, em 1887, ele sugere ao pintor que ''fawn o possivel para salt do Rio de
Janeiro e it a Italia estudarC". It£esmo Gonzaga Duque, aparentemenEe franc6-
filo, em um artigo publicado na Gazeta de Nodcias de 1888, como veremos
mats adiante, elogia a formal:io italiana de Henrique e a indira como um
modelo a ser seguido pecos nossos paisagistas, como Parreiras e Castaeneto

Apesar de Henrique residir na Italia desde 1879 6 somente para a

quadros que remete, cinco ao todd, nio chegam a caesar grande impacto na
Imprensa, embora a Academia Imperial adquira dots de seus quadros: b41$flLdS
Bf) sena8 e ]flfla.-ds-.Rfzna9, premiando com a 2' medalha de ouro o quadro
Depots do Saimento

gclo Agostini. In: Rcvisca llluscrada, coluna Bcllas-Arles, n" 441, 23 dc outubro dc 1 886.
l\ngclo Agosdni. In: Revista lllustrada, coluna Bcllas-Artcs, n" 374, 08 dc margo dc 1884.
Angelo Agostini. In: Rcvista lllustracla, coluna BclJas-Artcs, n ' 459. 1 5 dc iunho de 1887
Poslcionamcnto que, acrcditamos, o critics adquirc dcpois de ulna carta desilusia com as obms c

Franca por.Vazqucz e Caron, os promissorcs discipulos dc George Grimm

Z :3 H ElsxB='===z.:';=J=='3.:,3:= :'1H.=:'z
DJ 1298, documcnto dc l0/03/85, assinado por FB, da compra do quadra dc um lug
gurou na Exposig:io dc 1 884. ' ' ''

FR/\NCO, Donate de Mello. In: Rcvista do IFIGB. Anais do Congrcsso dc l-lst6ria do
Volume, 1984. p. 329. Elenrique rcccbc a 2" mcdalha dc ours polo quadro depots c

119



/Xutoc l-lcnriquc Bernardelli. Obra: Vista dc Roma. Datag:io: c. 1884. T6cnica: 61eo
sabre tele. Dimcns6cs: 63 x 45,5 cm. T.ocalizag:io atual: bluscu Nacional dc Bclas

Mas se na exposigao de 1884 Henrique 6 tio posco representatlvo, na
exposigio de 1886, que compartilha com Nicolao Facchinetti nas salas

da Im-
. : .. : £:

prensa Nacional, o montante de obras enviadas da. Italia 6 bastante signify
cativo: circa de 28 texas, mais alguns estudos, entre pintura hist6rica, paisagens

e pinturas de g6nero. De todd esse produgao o que mats chamou a atengao dos
criticos forum is pinturas de paisagem

A pintura hist6rica apresentada por Bernardelh foi praticamente deixa-
da de lado pelos criticos. Ao memos no ano de exposigao das obras, 1886, os
poucos comentirios feitos a eases quadros forum negativos. Para

sermon mais
t. :.,I ..: .. . i

claros, o Qnico critico que faz refer6ncia explicita is pinturas hist6ricas 6
Alfredo Camarate. Segundo o critico, nesses trabalhos de BernardeU, a16m de
ser clara a hesitagao inerente aos que comegam, o artiste, na fora:a de procurar

\rt.s/RJ
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no modelo-viva as inumerfveis variantes de tons e de reOexos fazio com nuc
os trabalhos safssem com visfve] malta de frescuratl. '' '"'' --"' 'lu-

..;:H $:B;l:l: H 8 ili:l$
$R%$$$B$1W%R::H

f\lfrcdo Camaratc. Jornal do Comcrcio, Gazcdha, p. 24 dc outubro dc ] 886
Conzaga-Duquc. A Scmana, 04 dc dczcmbro de 1 886

B
IXUEH#H: s::::'*:='::um"=*mu«

;;=E;=:;£i;$i: E=n :'In :!:.:.;=;: t:.::;.=r:=!':=:;::
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blaraliz dc Castro Vieira. Bai

XXll Co16qdo do Comity Brasilciro dc

Cavalcanti, Ana Maria Tavarcs. P7'
anal do s6culo XIX - ReOex6cs sabre
Eliseu Visconti(1866-1944). R'Jatb6\
FAPERJ,Janeiro 2003
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{tl Academia cm 1883 clcmonstra a ac

11111hlui:$:n£:x':l:=i:
:H$ i:.'£:=#=
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Ed. CBl-IA, 2003.
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.s (1860-]937), Bap

gao dc Bolsa dc Fi

c Bcrnardclli. In: /\nail do
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:ura dc paisag
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Em quaJqucr uma das Eclas dc Bcrnatdclli o coloristn s

largos, dcscnho obscrvado coin escrupuloso rigor, dnta p
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patsagcin.
Parccc-inc

1 - : S C

=lisP6c dc poul '
pcrtcigoar'

tas ache-sc a dc uma carta scmclhan
mutalidaclc da luz.(...) ora, habitual(
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ROSSI\ natut'cza dcJ qu
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influ6ncia direta de pintorcs italianos contemporaneos a Bernardelli coma
Giuseppe Costantini, Vincenzo Caprice e Vincenzo Irolli, e mesmo os franceses

homo Nlillet e Jules Breton. Mas de\ amos lembrar sobretudo a innuincia que a
pintura de Francesco Paolo Michetti exerceu sobre o jovem artiste brasileiro.
quc se mostrou reccptivo a po6tica regionalista de cuneo aparcntemcnte realists

Guanabarino como um dos mats importantes da exposigaoH

Fig. 2. Autos: l-lcnriquc Bcrnardc]]. Obra: Ao So]. Dacagao: c. 1 886. TCcnica: 61co s(

brc tele. Localizagaa atual: dcsconhccida. (imagcm rcdrada do livro dc Jose 1Vlorais dos
ReisJr., FJf)/Jrh da /# ZFrra //o J3rui Sio Paulo: Ed. r.cia, 1 944. p. 228, ilustrag:io n" 1 45)

Fim carta dc 20 dc fcvct-cir(

romana dc 1 883, cxposigao qu
Sabre Tarantclla vcr: A Sc

dczcinbro clc 1 886.

Sobrc o quadra Ao Sol, \ cr a

1 883, dc Rodolfo conte para Alarm, coj]] cntus
safra dcHnitix amcntc blichctd

13 dc novcmbro dc 1886. ll sabre as cabcgi

ca dc Guanabarino publicada cm O Prix, 08 de n

sabre a cxposiga

A Scmana

lbro dc 1 886
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hesse breve trecho

U:iRl;,a=n
,incia clc uin cax-nlhciro andgo
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O BARROCO MINEIRO E O GESTUAL HUMANO:

UMA OTtcA DE rRANQois DELSARTE

Carolina Romano de Andrade
carolromano(@)terra.corn.for

Este texto pretende costar o percurso de uma pesquisa do mestrado cm Artes inn.
tulado: ''O Barroco Mineiro e o gestual humano: uma (utica de Frans:ois Delsarte

Francois Delsane (181 1-1871), francis, considerado um pioneiro, um dos

pnncipais precursores da dang:a moderns. Dedicou-se a observes:ao do compo

humano, sabre o qual lez um trabalho de pesquisa minucioso, para descobrir a
re[agao entre a ]inguagem gestual humana e deus sigmficados emocionds. Obserx. ou

as pessoas e como estes expressat-am sells sentimentos, valorizando coda pesto nondivfduo

O conhecimento dos prindpios de Francois Delsarte permitc perceber a
cxpressfio emotiva presents em coda parte do compo estudado ''Nbdu / /Ido ,60/7%e/

g /a / ?Xfl/a Je#v na @£wa'#.(GIRAUDET:1977):
SeWlndo Giraudct (GIRAUDET:1 9771. 'o.geJ/a / a qif?//f dzn/p da farnfda E

E mani$esugaa.p'6p'ia do sen menlo i.a n .uelalao da pensa«onto. io 'onietn ila hpatwra. E

txqreisao eiipnca da linguageni jaiaaa. Ein Hola Palaura, o leila ! a egirila r,nde a Pataura ! sa

Delsarte \4veu numb 6poca em que \qgorava o conceiro cartesianoS (das
rdag6es fragmentirias) de mundo. Urn tempo em que o conhecimento dean ser
comprovado cientificamente, atta'L-6s de leis, esquemas, etc. Ci8ncia e arte. entio.
estariam a servigo dessa racionalidadc objetiva.

Usou essa 16gica e racionabdade obJetiva para crier, bascado nas id6ias da
andssima trindade cat61ica, um esquema triangular de anfhsc das manifestac6es

corp6rcas: a TRINDADE vida-alma-espirito

Sua tele era de que o corps estaria imbddo dessa verdade divina, de que
era preciso partir da Trindade como axioma da investigaS:io cienti6lca do homem.

Por ser um homem de fe, gravitava em torno da imagem divine, enxerga't-a
homem e seu coQ'o como a obra mats perFeita de Deus: 'b rupp do Zallzem-

4imzzan e M Mqae, algabete nivwsatM $ndclo>€dia do monde'4

Soarcs

4 Dc

Trad ugi. lforma)- l\t V

D HSC.\R'rES-R.- Principias da I ;ilosoll!
Notre Xlcchodc in hl.-\l)UREIR/\ R. "Fi

I'csc tlc: N'lcstracto, ;tpi'cscntac
)I'lcr)t::odor: Pt'oEt I)r:L. (:.\R.\.tlqN I.I..i(:l :\ S(

paginaga

a : Prcscnga. 199
Dclsartc: Pas(

:fc' I';duc:lclit}. tl:
1'1{)2 [)g

tina dania (t'c:)
lada: l=stadtial tILt
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m::ilHH=;

interpretA:lMNDmE que se propoe neste estudo, 6 relacionar Delsarte-Barroco

Mineiro-Dang:a, enquanto Lima unidade para a criagao coreografica

=:aHg=nR:U£UiB::,;.«;.--,

=;:;1=i::£lg
':= ==U=T:£:::=:=='£=

cat61ico e dos regimes

forma, nio esb limitado

il Co16nia pdas miss6es
Chegou um s6culo de-

barroca mineira.
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Barroco Mineiro possum uma particuladdade Impar, diante dos demais

barrocos brasileiros': principalmente por retratar fielmente ' atrav6s das cargas
expres?ives o sohimento de um povo, que nasce a margem da grande explollagao
ocomda pda busca desenfreada peso ouro. A f3 cat(5hca que se difhndia na 6poca
foi grande rcsponsave] pda magcufic6ncia da Arte religiosa barroca. ' ---" ''" 't"'

Nests congregag:ao de costumes e tipos, surgram as primeiras capelas er-
guidas no Brasil, tomadas pdas otganizagt5es reJigiosas leigas, Ordens Terceiras. Ir-
nandadcs e Confrarias.

'l '-" .Com o apoio das trmandades ocorreu uma transformag:io na concept:io
dos concertos artisticos da Co18nia, que nests moments era ainda molto influen
dada pele Barroco eutopeu, Ja que as dificuldades de order material e t6cnica
npediram a imediata reproduS:ao dos modelos culturais pormguescs

Acabaram adaptadas as t6cdcas para a realidade brasileira. tanto na utiliza-
gao de materials, quanto no aperfeigoamento dos novos conhecimentos. utilizando
marerims abundanEes no Brash, coho o cedro e a pedro fabio. entry ouuos

\.s Ordens Terceiras e as Irmandades Contribulram muito na quantidade e

impulsionados pda ostentag:io do ouro abundarlte. ' '' r '''" '--'""'''
O Barroco Mineiro vem ocupar uma posigao privilegiada diante das artcs

:: K: i hiRlggll
manifesta96es

As igrejas e edificag:€5es avis construidas no perfodo do Barroco valoriza-

vam o centro. As construg6es reahzadas no perioao elam, em sua grande maioria,
plantas irregulmes, com muitas curvas, com muitos capit6is nas colunas. Este mo-
delo arquitet6nico proporciona o swgimento de

vwl-n+v4H manu b\,rl\ lido- X.iOL\u Ills.J

not as conformac6es de forros
Principalmente nas .igrejas, onde os tetos tornaram-se areas para pulturas.
. A pintura barroca teve grande parte de sua produgio I gada a arqultetlira

aesenvolvendo novak t6cnicas de perspective e de composigao. ' ' "'"'

Xs Irmandadcs, Confrarias Religiosas c Orders Tercciras diFundia

como associag6cs inicialmcntc formadas por broncos ou ricks c poS
quc aglomcravam tamb6m ncgros c mulatos. As irmaniades "parr
igrclas c disputavam c ostcntQvam scu podcr atrav6s da cxubcrfin
"compctigao" acabou por auxiJiar o dcscnvolvimcnto da arte. Leia
Boschi, Cato. O Barroco INlinciro: Antes e Trabalho. Sio Pulp. Bmsibe
SalJes, Fritz Tcixcira. Associag6cs Rcligiosas no Cido do Onto. B
Gerais, 1963. (Estudos). (SALLES, 1963: P. 16 a 18)

I vida c cducag€io a rcligiosa. Eras
)rmcntc forum surgindo irmandadc
iavam ' a construgio das capel
clcssas conscrug8cs. Esse dim, d(

lis sabre as Jrmandadcs Rcligiosas
1 998.( BOSCH-11, 19$8: P. 65':1 76)
horizontc, Univcrsidadc dc Nlina:
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de expressao sublime: o gesto.

6Trompc I'ocil-
jlusionistas c eula

iPi
xdug:t-

sao franccsa
literal scrip ''t

:dada polo padre
lgana o Dino", cng:
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. ,- . O Barroco Mineiro 6 a alma, olde I)elsarte 6 o espirito. A dang:a entao, a
[.-M.J. ..]..o elo de bgagao, a fora:a motrin necessiria capaz de impuJsionm a singu-
laridade do gesto. ''' "'"'''"" " '"'6'

,i. O estudo dos gestos para um bailarino permitira trazcr para o universo da
iEulga o significado e a cargo cmociona] clue o gestua] humano possum, que pode ser

merlto pretendiv,emer)temente na Arte Barroca Mineira e na {idelidade no senn

A respeito do significado e da importancia de reconhecer o esmdo do
pesto humana, Delsarre dizia(GIRAUDET: 1977): "0.gfJ/o /a/ g fa alla/no. Aya ?

u:?iz : Hii$1Hili#:
que podem ser interpretadas em qudquer tempo. ''-, --', "'''v"''

.*':H:;$s:=u=.::==:/:9=:= =====:n=.==

expressi Trace. as d6ias de Delsarte e descobrir uma dania que posse trader corpos

ao Ee verch& na exPnsiao hK#lana, se a iman$:!tagio o=teMrndo conxsponde a
nl movimenlo interior, e Lice-Llosa. IKteng6es, gcstosl palavrm qHe nao (prlsentarlm ella
cowQondinria se'ao, portantaJakas, con enciQn-iie ajlndas 'B

Levando em consideraq:ao a necessidade de continual o estudo sobre Fran-

$l lg$ : 1; nu:z ; 5E
desenvolveraacriagaocoreografica. ' ' ' '' '"' '"'' -" I'"u '"'" '{

)P. cil

N[ADUREIRA R. Cjt E)g
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lgreja Banoca Mineha(corrcspondc

Corpotos(coKcspondcntc a;=ilu)ntcalma .isico, scnsag6cs corp6tem) = vida

tclcctualidadc, pcns:\mcnto mos6fico) ; cspiri

relagao com o ceu

!SIWhmtito, Hma pa&ao. Sul6lmttos que sie des.}eM&s pio o\)into, alas rio i-e>oitsam qek, s o h&! \antics e haltsa)}deni a
..:lO jaKitlati& t io € 0 0S8uo & ane, Rigs Q hW ' pwa otto nos lela, atral€s da hla-gna@o t da welinkcit da. \3m so bt}, tm

lllaf&riajiiga-\

O compo do devoto, assim como os dos artistes, dio pennan6ncta a. teatra-

lidade da igreja. Sao, dessa forma e a seu modo, int6rpretes daquela est6tica, pensa'

utbano e intelectual.

bid Pg. 54
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f\lem de assinalar o movlmento Barroco no Brasil, Ouro Preto tem a
particdaridade de ter conservado sua arquitetura barroca colonial, dos tetnpos da
cxploragao audfera, at6 os dias dc hole. Portanto coda asta atmosfera est6tica apro
jima o dcvoto kinda mats dos ideais propostos polo movimento barroco.

]:ssa dimensio artfstica, capaz de cigar- o navel documcntal ao navel de

recriag::io hist6rica, 6 inerente ao documento Barroco, cuba especificidade, como
lembra Af6onso Avila, 6 a de inaugural na cdtura brasileira uma linda de tradigao
criativa quc estenderi sua repcrcussio at6 o Modcrnismo e dcsencadeari a consti
tuic?io de uma consci6ncia da cultura nacionalio.

Esse riqueza cu]tura], de um Indo contribuit.t para a grande quantidade c
>ptlancia das manifestag6es populares brasileiras e, de outdo, di6lcdtou a passagem

dente univet'so para manifestagao artistica c6nica. Dcsse modo, a dania neste perio-
do acabou tendo clm papel secundlirio, em relagao is outras antes.

Enquanto no pesto da Europa do s6culo XVll a dang:a la passava a ser
encarada como manifestagao ardstica, em Portugal permanecia extremamcnte liga-
da is manifestagdes religiosas. Para Portugal, esse mudanga se opera entry o fim do
s6c XVll e o comego do s6c. EVIL, quando foi absorvida polo teatro c destin.Hda de
;ua Ring:io sagrada.

Sobre isso SASPORTES(1979:13) comcnta: '% dfiiacr2#?ada.@/ a&Hn da
!gwga; a nrefcdiXpg ojai o&a da cane. .4 pronzessa & a#e s a aura dos a;atlas efr! b&!sca da

sacraiichde e (b vaal.!da& sonegada"t *

'\ dania neste moments hist6rico kinda nio era uma arte c6nica. Acaba-
mos encontrando nas pinturas a teatralidade e expressividade dcsejada, para exten-

der a expressao do compo nests periodo e kinda, buscar a cargo dramitica dos ges-
tos. Gestos estes que mesmo hole ecoam nos corpus das pessoas devotes, freqtien-
tadoras das lgrejas.

Os estudos de Francois Delsarte vieram preencher um fazio aliando o co-
nhecimento da linguagem do compo com a hnguagem da alma, proporcionando
uma investigagao sistemitica dos tragos e suns diversas variag6es.

...ON+ {} !)e s£itnetlto {klsa6atii} sifqm fella lga! o & tti et:tlt o {of] ea alltta, etta {i$sico e o tsplrthla!;ejoia macao dessc} Rot'ct

Itlgayllicotlwta!€!uedeftopnnieim- etaltH:R.maisilnlwRatlte-Pascoe?!dt iitl{ lila fella mPostcide(ht€adstcitltedo$)1?1i:lEslFio

!ilalsPw>wlla d qlte, iplals tafde, se const)&datla colllo scl({o tl ict (las flats !iii Rattles tins seci+!os postenons. Cottle ]wtsc:?zetlto

delsaMat[o, a dau€aPassott a :wsdnD} gftia: aP7$1)]ia a1] ia l] /}zat]a."tz qCXWKUUr:tt\On'q

Sabre a influQncia de Delsarte nas antes, BONFITT0(2001:02), argh
mehta:

hummus.1978.
SASPORTE

bid

b: c uma linda dc tradigao criativa. O poc

Dania Tcatral cm Portugal, Instituto dc C

consci&ncia crftica. Silo Paulo,

}a, I'ortugd, 1979
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I)ekatte t©'e uni aiMjutt(!alietttala )ist8lh das antes &llkas, tho tattle c€11io cxeattt

@Mao e (hs miW)fiaslttiliqld pn\lPllsare waliqtra hui)avila {iltisfiao

& olzus / zas sei fv do ctl? it} tran:jbnnatioi' da

4. codificaq:ao proposta por este pesquisa torna-sc necess6.ria para termos
um sistema de classificag:io gesmal, organizando analiticamente os sentimentos, e
suns manifestag6es dentro da lgreja

Para atingir os objetivos propostos levaremos em consideragao qtle a pars'
pectiva dente projeto 6 uma discussio te6rico-analitica e atividades praticas, que
resultario ern uma dissertagao de mestrado, e um espetacLdo solo (obra coreogra

mica)

Escolhemos dubs obras do Barroco blineiro (tetos de igrejas), nas quads a

gestualidade e a express:io, parecem adquirir uma importlincia crucial. Le\'amos em
consideraS:ao para este escolha a representatividade deltas obras para a anlHse dos

gestos e kinda a retratagao das cargas emocionais representadas por estes. Sio das
gala?de Nossa Sra.aa Conceilao {de.{4nnio Dias) 1746, Retfb ia ]aanina

e ipela de Sao Frandsco &.4ssis ]766, Rfi&b !e Rococo

Acredita-se que os resultados dente estudo v6em altar o conhecimento
hist6rico ao conhecimento ardstico, aumentando o material te6rico a rcspeito da

anilise gestual. Podendo kinda, servir de suporte para novos estudos, abrindo
caminhos para trabalhos sobre o assuoto.
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A FOTOGRAFIA E O MODERNISMO DE 1922

Carolina Soared

bodocongo@yahoo.com.for

maciio dessa arte

!: I,=:;,y'£==.:;":.:.,=::'.=:'::,''=;=:Z:"'-, ':l!.$.:="£ j: £'e;.i=
gu" £Rg:;:l=h£sm :='.:::..===;=u'=..:='=, ;:=;,====';;t

nais: desenho, gravura, escultura e pintura.'

Jhe;dale; ,4 Cd/ca de ,4#r d# Af#nh de Hzldxade, Tcse dc Doutorado,

Sio Paulo: ECA/USP, 1996.
ZCllll\REI,T-l, Tadcu. "A fotomontagcr

-grafia e o Surtcalismo". in ARS -- Rcv

'lntrodugao a Anc b'loderna': Vis6cs Nlodcrnistas sabre a
) ])cpartaincnto dc i\recs Plisticas (FCA/ USP), SRo Paulo:

parter aa oci cbatcs da Escola Nacional dc Belay Arte
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Para Mario de Andrade, o modernismo signi6icou a ''reverificagio e
mesmo a remodulagao da Intelig6ncia nacional''.4 Ou se)a, uma atualizag;io do
nero artistico e cu]tura], por6m, sem grandes ruptures, o que pode ser consta

tado pda nio adesio is vanguardas hist6ricas mats radicals, sobretudo no cam-
po das artes visuais.S Como analisa Chiarelli

Coinpromissados com a tcmodulagao da intclig&ncia nacional - o quc, no campo da arte, significnva rcvc
canto a anc conscrvadota (]a Escola Nacional (luanto o natut'alismo altcrnativo modcrnisms n:io nodiam

plcsmcntc adcrir is vcrtcntcs nlais radicals d:ts vanguitrdas quc chcgavam a prcgar a pr6prin supcrag:io d
cscntuto da arte na socicdadc ocidcntal. Ncm mcsmo ao cubismo, pols, cm suns bases, aquclc idol

cga\a a nog:io vigcncc da arte colTlo rcprcscntagio da rcalidadc exterior -- um dado ptimordia] para o
(tctnismo. 111 quc clc cstava inerinsccnincntc coillproincrido cm dar concinuidadc :l constltuigio dc uma

g P

O modernismo de 1922 foi esse esforgo de colocar a vida cultural pau
listana dentro do espfrito moderno, mas um moderno que nio significasse rup-
tura total com o passado. Os protagonistas do modernismo reve]am os ]imites
est6ticos do grupo ao nio darem 6nfase - de madeira conseqtiente -- a toto.
grafia e ao cinema dentro do movimento, embora representassem, de acordo
com o esmdioso Rubens Fernandes Junior, "[...] as mats contemporaneas c
revolucion6rias possibilidades de expressao c linguagem naquele momento
Tal exclusio revela uma impossibilidade no movimento moderdsta de perceber
outras maneiras de expressao ardstica, fora aquelas tradicionais

Segundo a estudiosa Mariarosaria Fabric, o cinema, para Mario de Na-
drade, 6 tomado num sentido estrito, enquanto crt5nica, registry, sem que sejam
levados em consideragao conceitos de linguagem cinematografica. Fabric analisa
que "Mario de Andrade propunha assimilar uma t6cnica que permitisse
documentar hibitos nacionais com uma exatid:io major que a dos cronistas".8

Esse percepgao sobre o cinema talvez posse ser aplicada tamb6m a fo-
tografia que -- apesar de praticamente inexistir no imbito do modernismo

paulistano -- nio deixou de despertar a atengao e o interesse dos modernistas
como, por exemplo, do pr6prio Mario de Andrade que desenvolveu uma ativi-
dade fotogrffica entre 1 923 e 1930, embora restrita ao imbito privado

.\NDRADE H@#dCl-lIARELLI, 'Entrc Almeida Jr. c

Durante a primcira d6cada do s6culo XX na Europa, o c
cicncia cJa transtormag:io cm curio nas pr6prias cstrutu

trio, no interior do Nlodcrnismo, das vanguardas anistl
.]izar, c sim cm rcvolucionar radicalmcntc as modalictadc:

Cl-llz\RELLI, 'Entrc Almeida Jr. c I'icasso ', in ,4#f //r n/,rd-
FERNANDES JUNIOR, Rubens, .4 Fa/aE/IZ#d E)?a//I/IHa, I
FABRIS, blariarosaria. 'Cinema: da modcrnidadc ao modcr
/Uadpnyirava //a Bruf& Sio Paulo, 1 994, p.1 04-1 05

-lnflucnciado pda rcvista alum:i Drr ,Qxf/rlp#il#. dcscnvolvct
ovadora. Scu trabalho fotogrifico "configure a incursio

P.4
/4/7r .fiP/fn/azb/va/ £3ruslZe;nu, Sio Paulo, 200:

:usiasmo polo progrcsso
da vida c da atividad

; prcocupadas n:io apcn:
finalidadcs da arte
' BmJ;Zz;nu, aP l& p.45.

c dc Doucorado. PUC. Sli
;mo ', in FABRIS, Annatc:

tdustria

o quc oca
cm modern

Paulo, 2002, p.1 65.
sa Qot$ hlodertiidade

] 923 c 1931, uma fotogl'alia a
ntc pda fotogrania coco ling

))ac

tgcm
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==.:. t: lilt: il£.rillfl XE:,i
trabalho t:ecebeu criticas favor4veis de Mario de Andrade

rcxfistas cstrangciras nos mostrnm.

\ admirauao do critics polo trabalho de Jorge de Lima nio 6 grattuta

I q )) I I

MENOES, HP#.4 riERKENPiOrr
'01.ILAN, Sergio #/ a#/. aP. r;/, P ' 80.

um fbrtc

1993, P.I I
cogravura'

;o dc composig

]ig:io 146, prior

'A FotograHia -- O autornatico c o lingo pioccsso dc
lodcrnidad
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dade esse que Mudlo Mendes cncontra no cato da fotografia ajudar o homem a

HNR#u: : ::u;::#n m
' Para a recuperagio dense verdadeiro sentido da arte, os artistes acabam

nos de 1920, diferente da
era incipiente. A ci6ncia

[...] nossa arte inttojctava subic

Ela nio t-csultava do choquc di
co angustiado, diancc do mudd
igor, gostariamos, qucn'amos s(

quc nao cramps.

Dente, mats do quc vivid obictiva
com a cstrutura 16gica do Rca
)dctno. Dcnnitivamcncc. a Scmf

lodcrnos. Ai aparccc a vcrdadc d{

e, a qucstio da t6cnica c da ci6nci;
m anscla cspcrangoso, un] pou

iha conotagdcs ut6picas. Porquc
da -- o simplcs qucrcr scr prove d

:: Elitg&B: ;l $ H
FABRIS, Annatcrcsa. CZ/vrZido /)0/chan'. Sio pi

PORTINARI H@#dFABRIS, OP. ra. p.153
BRITO, Ronaldo. 'A Scmana de 22: O braun

Segio #/ alH. Rjo dcJanciro, 1 983, P. 14

llo, 1996, P.160

do modcrno '
.feds .Ezv.rah; .romo a JWadpmhma, TOLIPAN
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dofredo Rangel. Em algumas dessas cartas encontramos refer6ncias do critics a

fotografia homo. por.exemplo, na carta datada de 17/05/1905, em que Lobato
comenta a obra Tzrr&i.Zhao, do escntor Coelho Nero, descrevcndo-a coma sends

um "hvro dimples, sem esparramo de adjetivos, sem pompas [...] Os tipos sio
fotogra6lcamcnte montados c de judo results a montagem fotogrinlca do ava-
calhamento moral e social da famfba carioca. Documento, ennm [...]".lb

Muitas critical do periodo nio mantinham a mesma neutralidade pre
sante nas palavras supracitadas de Monteiro Lobato. Normalmente, as

'.
mengoes

a fotografia Cram feiras de madeira negative, o que nio retire a importancia'ia
mesma para a sociedadc patllistana da primcira mctadc do s6culo XX

E o que se pode perceber pda crf tice do escritor Osxx:ald de Andrade
publicada em 1921, cm defesa do esculeor Victor Brecheret, na qud menciona a
fotogra fia

E :h u$ilji iiii i$iili wi ££: !£
O emprego pejorativo de termos relacionados a fotografia tamb6m po

de ser constatado em algumas das criticas publicadas no jornal O Efxado de .fla
Paw/o, no inlcio do s6ctlo passado. No texto sobre uma exposigao de Antonio
Parreiras, realizada em 1903, o jornahsta de O .E;/ado assim se manifesto

As crf ticks aqua citadas optam assim por uma estratfgia que tomb como
base um conhecimento fotografico. O que vem a comprovar que, se, por um
lido, a fotografia nio era ovacionada pda crf tice paulistana

'l '') 'w! [' v+ u444

enquanto grande
arte, por outro, sua presenga tornava-se crescente e inevitivel na sociedade

pdT;cipalmenEe no eixo Sao Patio Rio deJaneiro, o que levaria mesmo que
tardiamente - ao seu reconhecimento artfstico. ' ' '' ' '

Carol
Unite
bfcmC

Fotog:
Fotog

a Coelho Soarcs. Xlcstranda cm l-listeria da A
idadc clc Sio Paulo (USP). Titulo pcsquisa: 'Colegli
a' Oricntador Prof. Dr. I)omingos Tadeu Chiarcl
fia da Escola dc Comunicagio c Artcs (ECA)/ Lr
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: - Escola dc Comunicagao c Artcs (ECA)/
Pirelli-clasp dc Fotografia: Fragmcntos dc uma
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LOBATO HP/fd CAA[ARGO, b{6nica Junqueira d
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n#rCF{EI ANGELO FUR/OSO: JACOB BURCKHARDT E O LUGAR DA FIGURA
KGR}I IIbBRA DE MICHELANGELO

Cissio da Silva Fernandes
cassiofer@hotmail.corn

3URCKl-IARDT, Jacob. Michclangclo Fur

l£gRTH::;8R;dcr ncucrn Porta:itmalcrci. /#: BURCKl-LARD'l ', J. Vorcr=ge d78V4-

, PP. 266-281.

(A cora di Nlaui Ghelardi.) .I//; .Belli:lamar. anna XLVI, n.
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byrd clissico D/e .Kb/rur der J?ena)sfrnce h /raff// :1 860), e que se apresen
cava, de modo mats acabado, na okra literiria e na hist6ria de vida de Enea
SH\ io Piccolomini (o Papa Plo 11), assam coma na obra pict6rica de Rafael. nio
sobreviveria a agro de Michelangelo. Para Burckhardt, o escultor : "''"'''. ':" '

nao participa
mats daquele diflogo cntre as virias csferas do saber, que se deixava mostrar
concretamente na obra de arte; ele nio se move mats em memo a variedade do

de um sistema cultural unitirio, de que o impulse em dines:ao a hist6ria, tanto
de Rafael quanto de Pio 11, souberam profundamente

awww - nn vwv++ > b \4+qPv

representar. Ao contra-

rio, a obra de Michelangelo e, para Burckhardt, a forge expressive do arista que
se isola e concebe su2 criagao como imitagao de si,' como ''expressao de uma
vontade aut6noma''3, como chegou a afirmar o historiador

- Uma arte, portanto, que podia suscitar perplexidade aos comm;Z?#& que
podta manifestar um conte6do bem diverso daquele pedido pda lgreja4; que
p:dia propiciar, a eruditos observadores contemporaneos, interpretag6es moto
diferentes entre si,.provocando em coda um deles a sensagio de ter colhido o
pensamento do artistes. Tal expressao ardstica estava em claro desacordo com
os valores sobre os quads Burckhardt acenta sua id6ia do Renascimento italiano.
Representava, na verdade, uma profunda rupture com a conexio entre est6tica
e utica, obser'nada pele historiador, sobretudo na arte florcntina do s6culo XV e
do inicio do XVI

No que diz respeito ao problems da representag:io da figure humana e
sua importfincia para a compreensao do canter do Renascimento de Burck-
hardt, a obra de Michelangelo simboliza tamb6m uma latente transformacio

As primeiras linhas, elaboradas por Burckhardt hesse
" ;" ' '

manuscrito. revs
lam que sua anibse se dirigiri exatamente sobre a figure do homem na obra do
escultor florentino. Ele diz

O maier c mats relevance caritcr
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como um casamento real.to Esse processo de transformagao do universal em
dado da vida concrete foi, de carta maneira, a grande aventura da arte rcnas-
centista. Rafael 6, para Burckhardt, o representante miximo dcsse movimento
destituindo totalmente a alegoria, em lugar da figuragio da cdna hlstonca. (:om
]lichelangelo realize-se, para o historiador, um movimento de retomada da ale-

goria como elemento figuradvo, ao mesmo tempo em que perde sentido a gran-
de tarefa renascendsca (deseinpenhada concomitanremence peta cree e pda Hte
racura) de registrar o percurso da vida. ' '

A obra de Michelangelo, portanto, n:io se adequa a caracterizagao do
RenascimenEO italiano proposta por Jacob Burckhardc. A monumentabdade da
qual emerge a arte do escultor florentine depende de um sentido de poder que
nfio mats se amolda a concepgao de Estado que o historiador havia descrito, em
1860, na Ku7/zzr (ier .Renzz/bsance. A obra de Michelangelo floresceu num
memento em que as pequenas tiranias la tinham fido submetidas e anexadas

pele poder imperial da lgreja; puma 6poca em que as cidades n:io pretendiam
mats a monumentalidade baseada numa hist6ria loch, mas preferiam represen-
tar os grander mites da construgao de Roma coma alegoria de sua pr6pria ori-
gem. Este e o moments da aEuagio do Papa JaUo 11, que, em seu monuments
Pl:ebre, quis repres'ntar a lgreja triun&unte com os p6s sobre as provlncias
submcEidas. "Somente a Idade N[6dia [aRlrma Burckhardt., quando celebre"a a

t6ria da lgreja sobre deus adversarios, representava is vezes os vencidos piso-
teados.'' 1 1 '

Por6m, a impiedosa anilise de Burckhardt da okra escult6rica de Mi-
chelangelo continha ainda uma crftica que recaia sobre seu proprio tempo, o
s6culo XIX. O historiador v6 o produto do trabalho de Michelangelo como
expressao de uma vontade aut6noma e como pren6ncio das modernas teorias

auto referenciais da anc. Na apresentagao ao texto, Maurizio Ghelardi aponta
nessa diregao, ao afirmar que ' ' ''' "'''' -r

blichclatigclo Haha:jhe parccido ja Burckhardtl aqucla quc havia prcnunciacl
moaemlaadc, do cato ao g6nio, da exaltag:io dc uma subjctividade cotlquistad

prcscntava-sc com uma dccidida iccusR dos cfinoncs antigos, call
modcrno c dcmag6gico ccsarismo.tZ 'o""' ''''i

da ass

odom, (I

0. Basc]/StuKHARchwabc & Co. ]978, P. 155. and 2. Jzy; BURCl<1'IARDT, J Gbsamxoe/re }Kc/ke. Banc
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O temp do cesarismo moderno, Burckhardt o havia tratado. em es-
pecia], no curse ministrado na Universidade de Basi16ia. no inverno dc 1871. do
qual sobreviveu o manLlscrito da auld inaugural de 6 de novembro, editado
recentcmente tamb6m por Maurizio Ghelardi.t3 A eula, que serviu de intro-
dug!io ao curse (;e.rr&.fc$/e de.r Rzz,aZw#o idle/'ZaZ7eKr (Hist6ria da Era das Rcvolu
$6es), era o preambulo de uma ampla anilise sobre sua pr6pria fpoca. Na
verdade, um estudo sobre o fen6meno do poder no seko de dais imp6rios em
litigio: o frances e o prussiano. Ali, Burckhardt tratou o problems do moderno

e demag6gico ccsarismo, que assumia as vested da democracia contemporanea
cu)a origem remontava a Revolug:io Ft-ancesa.

No que se revere ao imbito artistico, Burckhardt utilize-se do termo
publicidade '' para falar da repercussao ganga pda obra de MichelanHuelo

Uma obra que, segundo ele, descarta qualquer ligagao com a arte precedente, ao
mesmo tempo em que romps com o equiHbrio clissico dos pesos e das meds
das; que desqtlalifica qualquer tentative de representar a figura do homem de
acordo corn os crit6rios da semelhanga de seus cragos e de Bens gestos(o pain
cipio do retrato), no mesmo instante em que busch uma autonomia para a ]in
guagem artistica. Com a obra de Michelangelo, os elementos que sustentavam a
concepgao burckhardtiana do Renascimento italiano perdiam tote)mente sua
forge. Com tats elementos dissipavam-se tamb6m as normal da arte clissica
Coma contraponto a essas refer8ncias emergiam os vdores do mundo moder
no e contemporlineo; emergia a arte de Michelangelo, como pren6ncio de uma
tend&ncia est6tica e homo sinai de uma concepgao de poder que ida gerar o
Estado moderno

Na .2(iz/rur der .Rcnzzibszz.nce lh /2:all/en, Burckhardt havia tracado. no

capitulo intitulado ''A descoberta do mundi e do homem '', o principal paralelo
literirio da okra escult6rica de Michelangelo. Trata-se da autobiografia escrita
pele escultor e ourives, Benvenuto CeUini

A W'ra de Cellini6 vista por Burckhardt, em primeiro lugar, como
registro da sublimagao do protagonists, caracterizado, em algumas passagens,
como her6i destinado a seguir os designos que Ihe foray confiados por Deus;
em outras, como inocente vftima dos astros e da fortuna. A autobiografia de
Celbni, desvinculada definitivamente do modelo das p/Z? narradas pelts merca-
dores e pecos bteratos florentinos do -Oaa/#rafe /a, situa se, para Burckhardt,
num ambience cultural mercado peso texto autobiogra6lco do escu)tor Baccio
Bandineni(4femo/idea, pda obra hterfria de Giorgio Vasari, pda produgio

V

38,
V

BURCKI IARDT, Jacob. ftinlcitung zu
1 , gcnnaio-matzo 1 997.
BURCKl-IARDT, Jacob. Nlichclangclo

G ;htc dcr Rcvo

(>. £a, P. 61 8.

\tcl\. Iti: Saudi Storici. N.
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artistica de Nlichelangelo. Coda um a seu modo, os tr6s sio personagens da nar-
rative de Cellini. Todos cumpriram, de certs madeira, um lugar em sua traletorta

pessoal. Bandinelli6 o escu)tor que havia cscrito, p
oucos aaas antes, uma auto
. I A . ..J.fn4a n

biografia; Vasari6 o desafeto; Michelangelo, o modelo artfstico.
A Wra de Cellini 6, portanto, emblemitica para Burckhardt por re

ii :::J ?::=:';: :z =.:=:!==,::L£=
Esse tlniverso requer uma caracterizag:io de si bastante diverse daquela atrav6s

$
mats fechado a ag:ao do artiste, no momento em que o artiste atta no tntenor

do mundo daa armada gerd, Btlrckhardt abarca a autobiografia de Cellini em
sua unidade, interpretando, num 6nico paragrafo, o valor da obra para sua anA-
lise da descrig5o do homem no Renascimento italiano. Ele diz

cuias obras maid importantcs pcrccctam scm acabamcnto c quc
ulgnr por SIRS ODr=s

i hurnanidadc. ['iona

lhccix cl dos homcns mod

Es ist u,ehrlich kan Klcit
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schadct ihm niche, dabs dcr T.

gcwaltig cncrgischcn; v6Ug
Sclbstbiogmphien, so vid hi

llstfindigc Naturcn. Er i
wir cs gcrnc h6rcn oder nigh
BURCKl-lz\RDT, Jacob. D

Basel/Stuttgart: Scjawabc, p

L

pass Bcnvcnuto, desscn dcbcutcndstc i\rbcitcn blosscr Enrwurf gcblicbcr
. URS als Kiinstlct nur im kleiner dckotadvcn Each vollcndct croc

Cgcrkcn urtcilt, ncbcn so viclcn gr6sscrn Zcitgcnossc
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Na W'ra de CeUni, o discurso sobre si vinha carregado, comenta Bur-
ckhardt, de mentiras e de vang16rias, como se nio fosse mats possivel imprimir
dignidade ao protagonists atrav6s da narrative de sua concrete agro no mundo.

agora necessirio caracterizi-lo com vestes mito16gicas, quash como um
;emi-deus ou um personagem aleg6rico. O escultor-liter-ato constr6i sua ', '.''

propna
imagem carregada de uma elevagao que tem como refer6ncia outdo escultor
Michelangelo. E sob a 6gide de Michelangelo e de sua aeiU a7a##xa que Cellini
comp6e sua obra de ''egolatria ilimitada '', homo chegou a a6lrmar o estudioso
italiano Ettore Camesascai6. Michelangelo aparece sempre referido com adjeti-
vos: ''# z&bMo '', ''i' zi%Mzlnf/ho '', ''a' ,whzz&#', ''a'gnn#'', mas tamb6m, e talvez prlnci-
palmente, "a' wh ,wae.r/m ''. Ha v4rias passagens em que Benvenuto nafta elogos
recebidos de Michelangelo, a respeito de obras saas mostradas ao mestre.

De dodo modo, entre Michelangelo e Cellid houve, como se pode
notar nas entrebnhas da interpretagao de Burckhardt, um dialogo hist6rico que
caracteriza um momento de sua interpretag:io da Renascenga italiana. A natu
reza energca e completamente amadurecida, um canter morale posco elevado, a
ousadia de um homed que se vi como a pr6pria medida, caractedsticas atribui..

das a CeUni, aproxtmam-se de uma imagem qtle o proprio Burckhardt ida pos-
teriormente conferir a Michelangelo. Todos esses tragos, por6m, sio

. ' ':
sinteti

ados na fuse final do fragmento e tamb6m aproximam os dais escultores, co
mo personagens do Renascimento de Burckhardt: o carfter de Cellini6 reco-
nhecivel nos homers modernos (ao#gn/f# .Vf ir#",/). Sim, Benvenuto CeUini d
para o historiador sids:o, uma significativa personalidade do perfodo limite da
era renascentista. Periods em que a alegoria comega a se mesclar com a concre-

ta descrigao do homem; moments em qtle o pr6prio principio atrav6s do qual o
historiador compreende o Renascimento, ou sega, o individualismo. conhece
sua exacerbagao; instance de passagetn enEre a "Era de Rafael" (coma Burck-
hardt havia caracterizado o Renascimento) e o tempo rnoderno. Nesse v6ruce
simam-se a escuJtura de Michelangelo e a autobiografia de Benvenuto Cellini.
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VISITAS A LUZ DE TOCHAS: GUIANDO O OLHAR ATRAV£S DOS MUSEUS DE

ESCULTURA ANTIGA NO FINAL DO SECULO XVllIE iNiCiO DO XIX*

Claudia Valladio de Mattos
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do ponte de vista de sua vinculagao com as novas teorias est6ticas de Men-
delssohn, Burke, Diderot e outros, que surgiam na 6poca e que estimularam
uma nova geragao de te6ricos alemies como Herder, Goethe c Moritz.S Em seu

artigo, Bitschmann associa a prlitica de visitas noturnas a museus, a outras for-
mal de fruigao est6tica, homo os Ta&/puzo(-}//Pdz#/Ifa e as "atitudes" de Lady Ha-
milton7, interpretando-as todas como a contrapartida prlitica das novak teorias

expressam tal experi6ncia de ver a obra de arte ''tornar-se viva''S

O mito de Pigmaliao, que descreve a paixao de um escultor por uma
estitua de Galat6ia de sua pr6pria autoria, e a transformagao da mesma em uma
mu[her real, por intervensio de Venus, serviria de metifora para esse nova pra-

51



(arg.), /)gw'fa# D& field/rb/e dzJ AfU/bar ; der &r dZZDrdide// K#fll

P.234

152



R

53



EsPosizioni, Roma, 2000
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18 "Dic Skulptut'cn crschlicsst sigh dcm Bctmchtcr in cinch Gcsamtschati dic auf citlcm oder d- -L
rCStC punktc bCzogcn ist." r.icbcnwein, op Cit., P.471 . '"'' ''' "-" +"'b--- vvv ' uv',--

) Orictta Rossi PineUI, "Scultura andca e restauri storici", in: Salvatore Sattis form \ A4cwpd- u-/r'.
b/lada, voJ.]]], Torino, ] 986, cspccialmcntc pp 221-226. ' "'' \-'b '/, ''-"""'"' ""' "'
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Por6m antes de seguir adiante, uma palavra dove ser data sobre o uso
pr6vio de luz de tochas nos palicios e galerias barrocas. E um cato bem co-
nhecido que em banquetes e outras festas pag:is e religiosas, complicados ar-
ranjos com tochas Cram montados visando enfatizar a dimens:io de espetaculo

portancia da luz como um elements dramitico na escultura e na pintura bar-
roca relacionava-se diretamente ao gosto por tats espetaculos.SC No entanto, sua
disposig:io ct-2 estabelecida levando em conte cxatamente sous efeitos sobrc o

programs decorativo como um todo. E pottanto, precisamcnte por causa do
uso corrente da luz de tochas como parte intcgrante do e//.re,wa/e barroco, que
somos forgados a olhar em outra parte para compreender a origem do novo

o instrumental da luz de tochas nas visitas noturnas a museum de escultura
antiga no s6culo XVlll, olde a luz era usada com o obJetivo inverso de isolar a
okra de seu contexts e nio para stiblinhi-lo

Muito antcs de ser introduzida no s6culo XVlll como uma forma de recepgao
de escdturas no contexto da galeria, a luz de tochas li era usada em ateli6s e
q.cademias de Arte como um artificio para captor a distribuigao de luz e sombre

sobre o modelo. Um importante conjunto de material iconografico que re-
monta, ininterruptamente, da "Accademia" de Baccio Bandinelli(1493-1560) ao
final do s6culo X.IX, assim como a historiografia da arte desde o Renascimento
sio testemunhos do uso da ]uz artificial no contexts da teoria e da prlitica da
pintura, especialmente relacionadas aos problemas da distribuigao de luz e som
bra no quadra

Dcsde o s6culo XVI, tornou-se o hibito de muitos artistes executor

pequenos modelos, iluminando-os com luz de veins para determinar de forma
mats precisa o logo de luz e sombras nas figures a serem pintadas. Vasari nos
data, por exemplo, que Michelangelo trabalhava a pattie de tats modelos e que

Jacobi Sansovino produ2nl uma s6rie doles para outros pintores do periods.3s
Tamb6m Carlo Ridolfi afirma em seu ?Wena&@,#e .&/7:4d?' que Tintoretto usava

Jcnnifei ' hlontagi
:he light cfFbcts o
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pequenos modelos de sera feitos por Danielle de Volterra a parter de sarc6fagos
antigos da colegao dos MediciSO. Ainda que no s6culo XVll, como nos mostra
Thomas l<auffmann, esse prescrigao inicialmcnte prlttica para garantir a
distribuicio correta de luz e sombre em composig6es pict6ncas complexas,

teria adquirido uma base matemg.tice, tendo fido assimilada pda teoria da arte
como parte da cigncia da perspectiva, sob o.none de ciogratia, ao ongo aos
proxtmos s6culos, o treinamento dos estudantes nas

academias contintlana
. . ...i.:..;.,. :i......enaJ/x

envolvendo o estudo da incisio da luz sobre o modelo escult6rico iluminado

por tochas, em classes noturnas de desenho40. No final do s6culo xvu.I esse
modo tradicional de treinar a mio para captor o logo de luz e sombre sabre
objetos a screm representados kinda este\-a muito vivo. Num artigo sobre ''Luz
e sombre no Neoclassicismo '', Whiteley arguments que o desenho.a luz de
tochas experimentou um verdadeiro renascimento nas academies do

seculo

XVlll, quando artistes comegaram a demonstrar um interesse especRI no con-
traste de I' ' uz e sombre na pintura. Nessas sass(5es noturnas de desenho a mio
era freqiientemente treinada em c6pias das mats hmosas esculturas da antigu
dade coma podemos ver numb pintura de Johann Zoffanb ' que mosul o salvo
da Royal Academy em Londres cheios de esmdantes a desenhar a partly dessas
escultfras. so'D luz artificial. De acordo corn \&'hicelel ': "(.) ess.es gessos erarn
estudados sob luz artificial para treinar o aluno no dominio do ciaroescuro, mas
tamb6m garantia que esses estudantes, antes de trabalhar di A ? . I . ..n.\l4.-...

retamente com o vi

ro, fossem capazes de ver os modelos vivos atrav6s da experi8ncia da esculttlra
antiaa.'' . . ,

Ainda que o uso da luz de tochas em visitas a mus€us almelava um efei-
to bem diferente dacluele desejado nas Academias e ateli6s de arte, 6 possivel

que as sess6es notumas de desenho na Academia tenham aberto. o caminho
para seu uso posterior no contexto museo16gico. Um quadra de WWt ot lier-
b\ intitulado: "A Academia a Luz de Tochas"(1769, Fig. 4), que apresenta va
rios jovens reunidos ao redox da est6tua ''Ninja com Concha '', revels esse pro '
ximidade entre as dubs praticas. Em primeiro plano, vemos um jovem

bem

vestido desenhando concentradamente a estitua com giz proto e bronco, sobre

paper azul.'Ao seu lido encontra-se outdo rapaz segurando um portqlio, com
ares de quem acabou de terminal seu trabalho e espera pecos amigos. Ambas as

Carlo Ridolfi, citado cm Thomas DaCosta Kaufflnann, op'cit, p.260
Na rcalidadc o }-n6todo matcmitico introduzido primciramcntc na Aca

foi intcgmlmcntc adotado coma parte da pratica dos artistes ligad-
confiaxa no m6todo c dcpois dc um contlito pablico coM Bossy

mia franccsa por Abraham Bossy
aquela instituigio. Cllarlcs Lebron
ninou conscguinc\o cxpulsi
rochas para cxalninar na prattca (
ro da pritica acad6mica at6 o final

Carl Goldstein, Taaffu/pvE . 4 .
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figutas certamcntc dept'escntam a relagao artiste-modelo, bcm estabelecida n(

contexto do ensino acad6mico. No entanto, no ladd esquerdo da pintura um
ro rapaz aprescnta uma atitudc bem diferente. Ele nfio esb trabalhando. n:io

.tem nem paper nem.lapis em m:ios, mas esb simplesmente olhando para a
Ninja com olhar sonhador. Perdido em sua contemplagao elc 6 representado
como um Pigmaliao, apaixonado pda sua estitua, uma impressao que 6 rcfor
Wada pda posigao da Ninja que parece ''tornar-se viva '' para corresponded m)
eu afeto. \bright of Derby apresenta Indo a lado ncssa pintura, as dubs modali-

dades de uso da Luz de Tochas aqui em questao, mostrando que ao menos ele
as via como relacionadas

Por6m mesmo admitindo que as visitas noturnas a museus tenham se
originado na velha pritica acad6mica do desenho noturno. ainda n:io sabemos
quando e homo a nova prlitica apareceu. O cato 6 que nas iltimas duas d6cadas
do s6culo XVlll as visitas a luz de tochas a museum romanos era uma pratica
bem estabelecida c tornara-se uma verdadeira moda entre os Grand Turistas
que chegavam a Roma

Ao longo do s6culo XIX este prlitica tamb6m ida se tornar popular na
Franca, come mostra a pintura de August Vinchon retratando uma visits de

Louis-Philippe e sua famHa ao Musee de Pierre em 1839 para contemplar a
est4tua de Maria Antonieta sob ]uz artificial. Por6m aqui tats visitas

','
la Cram

feitas num espfrito totalmente romAntico

\. nova disposigao para ver as Brandes obras de escultura legadas pda
antigtiidade clissica coma objetos de arte aut6nomos, num contexts em que
crit6rios estili.sticks e crono16gicos deveriam prevalecer, era at6 certo ponto difi-
cultada, coma vimos arima, pda tradig:io herdada das galerias barrocas. O ani-

':

fido das visitas noturnas vinha, portanto, de cncontro a uma necessidade de re
organizer o espago expositivo, tornando-o mats neutro c permitindo assam uma
recepq:ao focada na aprcciaS::io detida de coda uma das obras isoladamente. Re-

gistrando o pensamento de Heinrich Meyer, que evidentemente era tamb6m o
seu, Goethe escreveria em seu diirio de viagem

Vantagcns da iJuminagio com tochas: Carla pcga rica isolada, c 6 obscn,ada scpai'adaincntc de todd o rcsto c a

mc ao do obscrvador pcuangas da okra (.«)41 dirigida a cla; cnt:io, na luz podcrosamcntc ativa apa'ccull

Esse fnfase na capacidade da luz de tochas de agugar o olhar do obser

vador 6 de faso um /?zlrmo/h nos relatos de viajantes que passaram por tal expo

Vot'tci]
]ic AI

gcwaltigcn
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uno em 1 821, maria a seguinte observag:io

quc a mats minima clap''cs;

tlc uma cstfttua dc qu:
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Por mds distance que esse experi6ncia museo16gica parega ester hole de
n6s, ela certamente esb muito mats pr6xima do que a experi6ncia barroca, po-
dendo ser considerada, sob matos aspectos, o ponto de partida para as formas
modernasdevereexporarte. ' ' ' '

Fig. 3: Vincenzo Fcoli, Galcria dos Bt .rusch Pio-C (

Fig. 4: Joscph Wright of Derby, "A Academia a Luz dc Toc
sobrc tcla, 127 X 1 01 cm, Yajc Ccntcr for British Art, Ncu l-li

}9

Claudia Vallad:io de Mattos. Prof Dr' ]z\-Unicamp

165



ARTE MONETARIA ROMANA: REFLEXOS DE UMA PROPAGANDA

Claudio Umpierre Callan, MSc
claudiocarlan(@ig.com.for
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11 -- Roma e sua 6poca

O desenvolvimento do retrato individual 6 geralmente considerado coma uma
das principals reabzaq:€5es da arte romana. Esse ponte de vista 6 talvez um tanto
paradoxal, la que os artistas que produziram a maioria dos t-etratos conscrvados
Cram, de cato, gregor. Mas trabalhavam sob patrocfnio de romanos abastados e
a $ua obra 6 uma resposta as necessidades romanas e um reflexo dos gostos

realismo, com particular realce para os aspectos posco atraentes dos individuos
representados. As origins desse estilo z,e/#za sio dificcis de determinar. mas nfio
ha d6vida que agradava muito aos romanos, que gostavam de se ver como um
povo forte, honesto e nada fantasioso. Esse caracteristica foi utilizada nas
cunhagens monetlirias

Diferente dos gregor, os chamados "inventores" da moeda(segundo
Her6doto na Ligia, s6cdo Vll a. C.), que representavam deuses e personagens
Hgados imirologia (dandy um aspecco sagrado imoeda), os romanos seWiam
o mesmo padrao adotado nos retratos

Para conhecermos melhor o mundo romano, Funari afirma que dispo-
mos de diversas fontes de informag6es como: documentos escritos, objetos
pinturas, esculturas, ediflcios, moedas. entry outrosz

Nesse artigo n6s daremos um destaque major as amoedag6es, pois
a16m de oferecer um bem estar econ6mico, mostra tamb6m os sells aspectos
ic6nicos. Analisando os anversos e reversos monetlirios como imagers fabrica
das, das imitam aquino a que se referem. Quaiq=er signs, mesmo o iconogranco
gravado segundo processes fisicos ou naturais 6 construe.do segundo regras
determinadas que implicam conveng6es sociais. Ela circula de cato nos tr6s
niveis, sendo simultaneamente scone, {ndice e simbolo convencional. Os povos
que habitavam o vasto imp6rio romano tinham conhecimento de que o busto
representado naquela diminuta peg:a de bronze, pratt ou euro era do seu
governance.

\ moeda foi introduzida em Roma durante a Rep6blica, onde as fami-
Uas senatoriais cunhavam suns pr6prias pegas (podemos chamar de uma produ
gio particular)- Mas foi com Augusto .63 a. C. 14 d. C.) que os aspectos arps
ticos, nio apenas das pegas, mas tamb6m da arquitetura, sio associados a uma

propaganda politico / ideo16gica, cuba fungio era de legitimar o poder do go
vernante )

FUNAjil, Pedro Paulo Abrcu. (
!tologia. Amor c scnsualidadc. 2'.cd. SI

BANKER. Paul. Aui

Rena. Vida publica c vida privada. Cultur
lo, Contcxto, 2002, p. 78

Nladrid: Alianza Editorial, 1992, p. 86
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legitimag2io do poder imperial.

lll -- Importancia da Numismatica e sous
"retratos

Pr editions. Paris: Presses
CAYON ,J uar

45.
CORVISIER, J '

Univcrsitaircs dc F

N V. 2. b'madrid: Imprcnta Farcso, 1985, P

Nicholas. S9
1997, P. 162
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instrumentos que permanecia imutive] de uma parte a outER do Imp6rio. As
\-ariag6es correspondiam is oficinas monetirias e ao chefe do governo. E pos
slvel considers-la como uma transmissora de uma ideologia e do poder politico

Nesse sentido, as amoedag6es emitiam mensagens do poder de um
berano emissor. Peso metal precioso, ou nao, em qtle CStAva lavrada, ela

veiculava tamb6m a ideologia comum a uma civilizag:io, hesse cano a cristi
cidental ou a orientagao politico de t[m governante. As suns ]egendas, typos

ref[etiam a estrutura mental de um povo ou de vlirios povos, como tamb6m
rctratavam o fate vivido

lv Considcrag6es Finais

Um actor importante das necessidades humanas, satisfeitas mediante as diferen.

tes artes decorativas, corresponde is que se orientam para express:io de uma
hierarquia ou a satisfag:io dos sinais externos do cerimonial prescrito numb
determinada circunstAncia. Em muitos mementos ao longo da Hist6ria essay

interiorizag6es forum consideradas de elementos imprescindiveis para detonar
respeito e acatamento para a autoridade constituida, sein de um carfter religioso
ou de qualquer outra indole

Os simbolos que habitam a numismitica estio dotados sempre de uma
clara organizagao hieroglrfica, pris procedem do cato de que essay imagens di

fundidas se articulam sempre com o idioms figurado, no qual o poder se ex-
pressa secularmente. Trata-se, seSindo de la Flog, do surgimento de represen-
tag:6es de aguias, le6es, como tamb6m de torres, cruzesa, da f6nix, de impera
dares ou de personagens pertencentes a uma elite politico-econ6mica, que re-
presentam a 6rbita de agate do poder, chegando ao panto em que a numismi-
tica pode ser definida "como um monuments oficial a servig:o do Estado
Lembramos kinda que, coco afirma Cassirer, ''...em lugar de definir o homed
como um animal xn/M,gaze, deverfamos defini-lo como um animal O/m&o,#cz/a '.'''

O poder n:io pods ser apreendido peso estudo do conflito, da lute e da
resist6ncia, a nio ser em suns manifestaq:6es mats restritas. O poder nio 6 carac
teristico de uma classe ou de uma elite dominante, nem pode ser atribufdo a
ma delay. Para Foucault o poder 6 uma estrat6gia atribulda is fung6es. O

poder nio se origins nem na politico, nem na economic, e nio 6 ali qtle se
encontram suas bases. Ele exists como uma cede inHlnitamente complexa de mi-
cropoderes, de relag6es de poder que permeiam todos os aspectos socials. O

FLOR, Fernando dc
83.

'[dcm [bidcm - eiz,.sh. p.] 86.
iCASSIRER. E. a\ntionnloBia F

bladrid: Alianza Editorial, 1995,, p

S:io Paulo: Mcsrrc Jou, 1 977, p.70
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poder nio se reprime, mas tamb6m crib. Dentre todos essen aspectosl o mats
po16mico de todos 6 a constatagao que o poder cna a verdaQe e, portanJlo, a. a
propna legitimagio. Cabe aos historiadores identificar esse produgao da verda-
de como uma fungal do poder.9 . .. .

Segundo Funari ' ''...Nio se trata, assam, de acreditar no que diz
documento, mas de buscar o que esb por trig do que demos, de perceber quads
as inteng6es e os interesses que explicam a opiniao emitida pelo tutor, esse nos-
so foci de atengao.

FONTES NUMiSMATiCAS
Moedas dc Bronze dos seguintcs Impcrado
Dioclcciano, Constantine ], Constincio 11; pl

Mcdalhciro dc NQmcro 3;Lotus Ndmcros: 1 1 a.

vo do Nluscu

il dc 1 824 pcga

I/H

band.
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O FLAGRANTE E O PSEUDO-FLAGRANTE NA
FOTOGRAFIA DE RUA DE GERMAN LORCA

Daniela Maura Ribeiro

danielamaura2003(@)yahoo.com.for

1. Menina na Chuva: flagrante?

Minha pesquisa nance do interesse pda obra do fot6grafo German Loren, este
paulistano do Br:is de 82 argos, um dos pioneiros da fotografia moderna brasi-
leira, juntamente com comes como Chico Albuquerque, Geraldo de Barris e

(cents do cotidiano~ fcE( e carreira Lorca tem reabzado foeografjas de rua
-"patsagens. " lu/, lu Qgl anal puollcnana, retratos, reporragens e fotografias

pnmelro moments, explanados nesEa comunicagio e, na seqtiincia, exem-
plificados por meir da totogrania 'Vf///aa //a C704pa (1 952) 1, de astoria de Lorca .

::=...:==;=H;:==.'; =1===::=:E€T:H:F=

ografia .A4f/Pha // Cl&/// r aprcscnra di\ ctg
riatn dc 1950 a 1953. A data adotada por mim

rcalizada com German Lorca cm 01.12.2004. Es
do roto Cine Clubs BandciTantc. ncstc ]ncsmo nnl

O roto Circ Clubs Bandcirantc, clubs voltado i

Clubs Bandcirantc, foi um importance diFusor
Bandcirantc complctou 65 ands cm 2004. com um
\ugusta 1 108 (Sao Paulo-SP), rcalizada cntrc abd
Esse cxposigao chamava-se "35 hotografias g.lorna
[.oca]izado a Av. lpimnga, no ccnrro dc Sio Paulo.

icias dc dates cnt

cscQ comunlcag:io
fotogtafia foi rcali

publicag6es, cxposig6cs
1952, scgunclo a tljtim

lda polo fot6gra6o antes d

oleg
ttrc\

rografla 3mHdi
fotogra fia m(
;poslgao com
aho.

-ca]iza(]

indo cm 1939 com o name dc Fot.
)rasilcira. O roto Circ Club

riva cm sua scale, localizada na Rc

tho dc 195
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HES.E::£'a=Ba um flagrante, mas 6 obtido

pda encOagao de um fate em cdna )unto com a questao da instantaneidade

na fotografia. Desde os prim6rdios da t6cnica fotografica,
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pcravam chcgar a rcsolvcr o prof
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Nas palavras da pesquisadora Maria Inez Tur;zzi
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fotografar "apettando o bobo" da camera.
' Nas palavras do autos Jorge Pedro Souza,

li iiH:: 1 :1:1 1 EX::lagB£iE:1%
ma dignidadc btogrifica (...)

con [cci inca '

tCnas gent

Com ipso encerro os comentirios sobre o flagrante e initio as conside-

rag6es sobre o pseudo-flagrante.

Scar ES]NGER, Philip. NeipKme# dvd ;rda nvafb&lf In: British Jo
Os tempos instantaneo c flagrante sio equivalcntcs.

Jorge Pedro Souza, aP. c;/. P ' 43
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Enquanto a principal caracteristica do flagrante iri residir na agilidade
do fot6grafo cm captor instantaneamente uma cdna ao acaso, o pseudo-fla-
grante seri regido por uma motivagao diverse: a intengio do fot6grafo em
promover um fate encenado(simulado) ou performatico para registry-lo de
modo que parcga tio espontaneo como em um flagrante

Nesse sentido, o pseudo-flagrante, sera um c6digo fotografico tanto
como o flagrante, uma vez que esse buda serif uma prlitica comum e aceita no
i,mbito fotografico

Por cxemplo, remontando a d6cada de 1920, cnbc citar o cano de
algumas revistas iltlstradas dem:is, come a Be/;#ber Ifh.r/pyne Ke2w#g. Seu editor,
l<urt l<orf, segundo o auEor Jorge Pedro Souza, permitia "a publicagio de foto-
grafias encenadas, para corresponder ao conceito de fotografia 'dmca ' e 'u)tra-
secreta', que ele proprio tinha inventado19''

Esse assunto da encenaq::io na fotografia tamb6m foi discutido recen
temcnte pelo nucor e professor francis Jacques Ranci6re, na materia "0 instance
decisivo forjado '', publicado em 27 de julio de 2003, no ''Caderno Mats'' do
jorna} ''Folha de Sio Paulo ''. Em um trecho da materia Ranci6re considera:

6ot6prafo. Cad
pcqucnas ccnas (.

\ PO

lta cjn dispor dl

ros P [os lgu-
d

hist6rjco
'a i-nodcl-

:lo roubados

tandy para cl

Tamb6m, na edigao de 10 dc novembro de 2004 da revista VPJA, a
questao da encenagio volta a pasta. Trata-se de uma materia sobre uma cam
panda anti-drogas que esb sendo realizada em Londres. Encontram-se espa
Ihados nessa cidade, inimeros outdoors com retratos de pessoas em diversas
etapas do consume de drogas que demonstram seu definhamento. Tats retratos
s:io fornecidos pda polfcia londrina, proveniente das fichas de detentos presos
por uso ou trifico de drogas. A reportagem contrap6e esse campanha aquela
feith por marcas de cigarro contra o cancer, ao estampar no verso do mano a

fibmra de algum portador da doenga em decorr&ncia do fumo. Segundo a ma-
teria, essay fotografias sio absolutamente posadas

O amadorismo syria outro campo fertil para a realizagao de pseudo-fla
granted. I'odemos cigar comes de grander fot6grafos coma Jacques-Henri Laltl
gue, que ap6s ter casado com Bibi, em 1919, paisa a registry-la em fotografias
que parecem espontaneas ou o pr6prio Lorca, com a fotogra6la Mewha /za CZ//-
z'a que vermos a seguir.

Vcr FREUND, Gisclc. Fa/aE12Z@ bdadp. Lisboa: Vega, 1989
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1.<ep/dai Gcrman[.orca, A'r ffbr // CZ

Na fotografia A f z/ra /;a C&##a(1952), uma garDEn de guards-chula puja

uma poga de agra, em diregao a calgada
No centro da fotografia, esb a menina pulando a primeira pogo da ima

gem: aquela acumulada ao redor da esquina.de Lima calgada com [1 . ]. ..
extens:io at6 a

rua de paralelepfpedos. Note-se o reflexo da imagem da.medina espelhada na
agra. No plano dense reflexo, vf-se tamb6m uma segundo pog:a, mellor que a
pruneira e com formato triangular localizada paralelamente a. esquina: observe-
se que esse funciona coma uma seth que aponta para o puzo

Atr6s da garota, no outdo lido da rua --, sio vistos os muros dos por-
t6es de cases. Este dado indira que a garota estava atravessando a rua de um
bairro residencial

As hnhas paralelas formadas pda calgada a qual a menina se dirige e

por aquela olde estio as cases, emolduram o .P ffw PO da fotografia: o pdo da
garota

Scgundo Rol;
pots :tncttn} e \'
D P }ctlt??l dc

BARTH-IES. Ro

ld Bart
nbCm pi
ma tote
id. ,4 C

A esse segundo
pcqucno burac

esse acaso quc8
rzr CZzna. Rio dcJ:

:mcnto quc vcm

pcqucna munch:

Gird: Editors Na

)ntrariar o ifwidb

pcqucno corte -
as tambCm mc

Fronteim, p.44

hamarci cntio .P////c//i
imbCm lance dc dada

}rtifica mc farc)". V
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Como em um flagrante, esse palo 6 captado por German Lorca no
exato momento em que acontece: observe-se o congelamcnto do ato de pular
que registry a garota com um p6 na csquina da calgada e outdo dnda no ar.

Dado esse cenirio ins61ito pergunto: o que fazio a medina sozinha na
rEIn num dia chu\oso? Quc idade ela terra? Quc rua 6 e:sa? Por que nio esb
acornpanhada de um adults? Queen 6 ela?

A resposta vem aos poucos. A fotografia A/ewz#a //a CZ///Pa foi realizada
na Rua Almirante Barroso, no bairro do Bras -- local olde German Lorca resi
dia :t 6poca--, segundo entrevista que ele concedeu a mim em 15 de abril de
2004. O interesse de Lorca era produzir uma fotografia para participar de um
evento no roto Cine Cltlbe Bandeirante, agremiaq::io do qual cra socio na 6po-
ca, colo temp era ''chuva

Mas Me Ma //a Cl&xz,a incomoda. A primeira coisa a se questioner 6 on
de Lorca estaria posicionado para captor aquele instante em qtle a menina puja a
pog:a e que forte a dele registrar esse cent de uma chiang:a solitiria atravessando
a rua num dia chuvoso.

No entanto, a imagem n:io foi fruto de sua rapidez em captor tal cent.
Polo contrario, ela 6 o resultado de uma encenagiio concebida por Lorca. Es
tando o fat6grafo a janela de sua resid6ncia, observando a rua num dia chu
voso, surgiu-the a id6ia de solicitor a sua sobrinha Eunice -- filha de sua irma e
vizinha -- que pulasse uma pogo de adia na rua. Eunice, entio com 7 ands,
repctit.t a cdna dubs vezes para que o fot6grafo obtivesse a toto desejada

Assim, Me.e&a //a Chuva, resultari em uma fotografia ambfgua, que ao
contririo do que possa parecer, n:io registry uma cent cotidiana flagrada por
Loren. Registry sim um evento encenado, realizado a parter de uma id6ia pr6-
conccbida

Sob este perspective, Me/vha // CZ//z.a iri colocar em colapso a tradigao
do flagrante: se ele pediu para sua sobrinha polar a poq:a alto houve o registro
da cent mica, aquela que s6 poderia ter sido obtida dada a presenga do foto-
grafo em determinado instante e lugar. Nesse sentido, o quc aconteceu foi um
p;r dg:#bEfn#/g. Contudo, houve o flagrante do pulte em si Favor que potencia
liza a ambigiiidade da fotografia

Levantada este questao, caberia a pergunta: o que teria levado o ent:io
jovem fot6grafo, a romper com o c6digo do flabwante para, ao inv6s de trans-
former sous pressupostos, reforga-los?

Serif o flagrante uma condigao natural da fotografia moderna ''livre '' e
voltada para a explanagao do olhar artistico do fot6grafo -- ou um espago alta-
mente codificado olde at6 a liberdade de captagao do mundo era comandada
por canones
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O que poderia ser ditz 6 que Lorca estaria respondendo a uma demon

da quando rcalizou Me / a //.z Clb//z.a no contexto do roto Cine Clube Bandei-
rante

Era praxe dessa agremiagao promover regularmente conctlrsos com a

participagio de seus associados, com um temp a coda m6s. Sells boletins publi-
cavam a pontuagao obdda pelos participantes nos concursos lnternos, assam
como os nomes daqueles que sc destacavam. O Bandeirante realizava tamb6m
semin6.rios internos para a discussio dos trabalhos de sous associados e expo '
sigoes.

A.shim. se Lorca estava inserido no contexto do Bandeirante serra natu-

ral que buscasse responder aos padr6es do que la era praticado: no caso produ-
zir uma fotografia de padrio chuva

O into de burlap o flagrante, hesse sentido, foi uma manobra inteligcnte

para obter um resultado dentro do concerto que Lorca tinha de ''fotografia de
chuva:

Com esse consideragao encerro minha fda.
Obrigada.

Daniela Maura Ribciro. l-li oi
centos criticos c pardcipando dc probe

It..mis. blcstranda nn Fscola dc Colt
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Artcs (ta Univcrsidadc dc Sio Paul

c Fotografia do Dcpartamcnto dc i\rtcs Plisti

band

;grn
diss

178



OSCAR NIEMEYER E O MERCADO IMOBILIAR10 DE SAO PAULO NA DECADA

DE 1950. O ESCRITOR10 SATELiTE SOB DiREQAO DO ARQUITETO CARLOS
LEMOS E OS EDIFICIOS ENCOMENDADOS PELO BANCO NACIONAL

IMOBILIARIO

Daniela Viana Leal. MSc
dani\ ian(@unicamp.for

-\ origcm clcssc tt'abalho csti cm uma pcsquisa dc Iniciagao Cicntif
tg:io cm ]\rquiectuta c Urbanismo, na L'ni\ctsicladc dc S:

Carlos sob a oricntagio clo Pt'of. Dr. Flugo Scgaxx a c cone o apoio
Estado dc Sio Paulo, FAPESP. Iniciou-sc. cntlio. um tuba

:i'cx-istas ao arquitcto Carlos I.amos. Ncsscs dcpoimcn
=ssnnccs sabre o tcma nprcscntado ness:\ disscrtag:io quc fbi dc

da Arrc do Instituto dc FilosoHa c Ci6ncias l-lumanas da Univcrsic
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Paulo, Escola clc Engcnharia dc Sa-
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l\ olvi(tn no dcpartamcnr(.) dc l-list6ri
Estadual dc Campinas sob oricntagi(

Resume

Esse trabalho prop6e o estudo critico de uma Ease posco discutida da trajet6ria
do arquiteto Oscar Niemeyer tanto em texton nacionais quanto estrangeiros
Trata-se do periodo, na d6cada de 1950, em que o carioca, realizou obras para o
mercado imobiliario, em franca cxpansao, na cidade de S:io Paulo. Examine-se

sistema de trabalho a distincia praticado no escrit6rio sat61ite paulistano
chefiado peso arquiteto Carlos Lemon e sua influ6ncia sobre a produgao das
obras. A an41ise se concentra nos cinco ediflcios encomendados pelo Banco
Nacional [mobi[ifrio: Ca]if6rnia, Montreal, Triangu]o, Eiffel e Copan.

Atrav6s da anilise das obras 6 possivel verificar homo a produglio de
Niemeyer, caracterizada pda hberdade formal e programatica, adaptor-se ao

:az mercado paulistano, a16m de compreender quads os limites de silas pro
postal de arquitetura moderna e a forma como interagiu com o mercado imobi
liirio de uma grande metr6pole em expansao e qual a influfncia desse processo
na posture profissiond do arquiteto a partir de ent:io. testa forma, amplia-se a
discussio de sua arquitetura para a16m das grandes e eloqtientes obras abonadas
polo Estado.

Dentro dessa perspectiva, busca-se extender sua aus6ncia nos demais

estudos sobre Niemeyer e sobre a arquitetura moderns no Brasil. Apesar de o
arquiteto argumentar que essay obras n:io teriam relevfncia dentro do contexto
da arquitetura nacional ou para seu desenvolvimento, esse periodo replete justa-
mente a problematica que estava sendo colocada no Brasil da 6poca.
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Artigo

Oscar NiCHe\-er (n.1907) 6 seguramente im dos arquiteros brasileiros mai,s co
nhecidos, tanto no pals quanto no exterior. Muito ia foi dito e escrito sobre a
carreira desse arquiteto carioca, entretanto, estudos mats aprofundados soba'e o
temp sio raros . A maioria das publicag6es traga uma anflisc muito superficial de

sua obra, simpli€icando saas qualificag6es e formando uma esp6cie.de milo em
torno de sua figure. Em decorr6ncia disso, passe a ser reconhecido, de uma
madeira simplista, como o poets das formas livres como aponta Darcy Ribeiro

ZgZg) Z :wmr';'=£l! 17\zzw,z'zzn
\p6s o sucesso internacional de obras como Pa'dlh:io

de Nova York
. . . 4- -- .= -] A==AUn A f.

(1939) e Pampuha (1940), Niemeyer passe a ser convidado a proletar diversas
obras na regiao de Sio Paulo. Na primeira metade da d6cada de 1950, sua

£!i ihjHsl. T:'::s!=L==i=:=:==:i,E=:!e=;==
\ io Fries (n. 1912), d montado na cidade um "escrit6rio-filial" responsavel.pele
desenvolvimento dos projetos e pele cumprimento dos prazos Essas condig6es
eram essenciais para o typo de empreendimento proposto peso cliente - vendas

de apartamentos em plants. . .. ... .. --....]
Subs obras sio voltadas diretamente para as necessidades do mercado

de construQ6es, carente na 6poca de habitag6es a pregos acessiveis. O BNI in-
vestiu num tipo de produgao imobiliiria conhecida como "condominio a prego
de custo", uma especie de cooperative de construg6es atrav6s de 6inanciamento
e parcelamento dos gastos. . . . ...:-..L:i:f.:-. J

r"-''''O genome do arquiteto foi usado pecos empreendedores imobiliirios de

forma a agregar valor e prestfgio aos edificios construidos. Afinal, esse 6 um pe '
dodo em que a arquitetura moderns 6 assimilada pelo .grande pablico como
stmbolo do progresso nacional e como expressao artistica e cultural legidma-
mente brasileira. kinda que de forma esvaziada das propostas onginais.

N.dais importante 6 verificar como a produq:ao de Niemeyer,
caractertza-

da pda ]iberdade formal e programatica, adaptou-se ao voraz mercado paulista-
no. Atrav6s da anilise das obras busch-se compreender quads os limited de subs

propostas de arquitetura moderns e de sous ideais de socializagao dentro de pa
r6metros estritamente capitalistas e explorat6rios. Com isso, busch-se estudar
como Oscar Niemeyer interagiu com o mercado imobilig.rio de uma grande me

RIBEIRO. D: In NIEhIEYFR, Oscar. iv- Rio dcJanciro: R
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tr6pole em expansao ampliando a discussio arquitet6nica para a16m das gran-
der e eloqtientes obras abonadas peso Estado.

A]6m disso busch-se discernir quad o read paper da ]egislag:io urbane c
do zoneamento de Sio Paulo na definigao do aspecto final das obras construe-
!as na cidadc e at6 qtle panto ela 6 verdadeiramcntc determinant(

Atrav6s da anlilise dos processos de aprovagao em Prefeitura dos pro
jetos desenvolvidos no escrit6rio sat6]ite para o BNI, busch-se compreender
coma uma legislagao, produzida vinte anon antes, p6de se adapter :ls novak for.
las de habitat e de consttuir. Ao mesmo tempo, atrav6s da anfilise de um

quadra comparative da produgao arquitet6nica da 6poca em Sio Paulo preten-
de-sc estabelecer como essay novak tecnologias e propostas arquitet8nicas se
adaptaram a antiga legislag:io

A forma de trabalho a distfncia do escrit6rio sat61ite e seu modo opera-
ciona] bastante especifico levanta a questao a respeito de homo sc dcu a produ-
q:ao da arquitetura de Niemeyer sem sua equips tradiciond, sous calculistas e
companheiros de id6ias

Naturalmente, uma das inteng6es dense trabalho 6 compreender por
que elsa Ease da carreira do arquiteto Oscar Niemeyer 6 tio posco estudaia e
at6 mesmo renegade pelo pr6prio arquiteto, que n:io trata do assunto sequer em
suas mem6rias autobiogrliaicas

E importance destacar a necessidade e validade de se estudar a arqui-
tetura no contexto da hist6ria da arte. A pesquisadora Maria Ad61ia Aparecida
Souza, compartilha da mesma direq:ao e justifica

D d fido &, elites de maas ita&l, a €oticw! Q matetia{ da afquitetttra e da eitgetttlaria. \)ai qne eslcia })istoticaniett}
:otld&cotado. \..) hesse modo o edl$uio € wfe di cerro mdltt de {l t pioCcssf pmdl fiilo, € a arquite Fa ent c nseciiiEtca

o a cotistm io da 'tlat+twqa }list6ica'. Esse cats nio ettcotttra sell }loviqtlte t OPdPAo i+l&riordo )cesso }fBduti1le.

E maid adiante acrescenta que o estudo de obras arquitet6nicas -- edi.
flcios - 6 tamb6m objeto do estudo de Hist6ria

..) pols a jamta, ae$tida mmo es nttitra €ct ca mwlada, portattto arqltite ra!, ou oQ]tto ws])owsitw! tla wectf o d€
ett 'n itlada J tlf ao, i pmd to do pwcesse }mdlltipo Oops tamb&m ilPlica h'abailJo} e, wttse@it temetlle, ist67ico."2

O edificio 6 analisado como objeto de estudo com fungao especffica e
como fruto de um processo de trabdho e pensamento humano. Afinal. a
arquitetura, a cidade e a culture estio intimamente ligadas. Podemos concluir
com a dennis:ao de Argan

SOUZA, hlaria Ad61ia Aparccida, .4 1dz/v/ dud? da ;Wfl>lPa#, a /'e/lfu#€ufao rzm .f2o PawZo. Sio Pa
EDUSP, Colcgao Estudos Urbanos, 1994. ' ''
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ajfotwa®cs, as cotltrad!fats, as 1leWatl£las da co }ilttlidade.

veto de Brasilia.

jorlllai, gpt+bani pna alitottQwltl aparettle.'''

critical e sua autocrjtica.ess. mudanga de romo na carrelra de Oscar Niemeyer?

O trabalho no mercado imoblUirio de Sao Paulo terra influenciado esse aticude

alguma florma? estudado, nas obras de Sio Paulo, parece ser mercado por

coda no Brasil da 6poca.
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A visio que Niemeyer parece ter da arquitetura e do papel do arquiteto
esb ligada a um proleto ample de insert:io da culture na sociedade, influenciado
por Le Corbusier, e no cano brasilciro, envolvido em llm climb poll tico de Esta-
do forte e concentrador. Estes dados caracterizam as propostas iniciadas no
Conjunto da Pampulha c concretizadas em Brasilia. Nessc aspccto, as condicio.
nantes e o sistema mesmo em quc se inserem as obras paulistanas da d6cada de

1950 destoam completamente do typo de posture professional pda qual Nie.
meyer se consagrou

Nos perguntamos se haveria uma dificuldade de Niemeyer em trabalhar
com os pro)eton desenvolvidos nests periodo em S:io Paulo. O que nos levi a
este pergunta 6 o hto dc constatarmos uma aus&ncia do arquitcto no acompa-
nhamento dos projetos e na implantag:io destes cdifTcios. Notamos a malta de
um compromctimento mais intenso e regular e como o detalhamento insufici
ante dos ediflcios teriam sido o motivo que permitiu a deturpaq:ao da proposta
riginal de coda um doles, levando a um resultado 6lnal decepcionante, inclusive

para seu tutor.
Para abordar esse tema, a pesquisa traga um panorama do contexto

hist6rico do periods e da auto imagem paulistana como a ''cidade do progres-
so''. E apresentado o quadro poll tice nacional e internacional da d6cada focali-
zando na influ61ncia disses fatores no processo de vcrticalizaq::io da metr6pole
paulistana que levou a produglio dos ediflcios estudados.

Nosso objetivo 6 inicialmente alcangar alguma compreensao de como
)s pauhstanos viam e imaginavam sua pr6pria cidade. Para tanto 6 analisada
tamb6m a publicidade a circa dos novos ediHcios incluindo os festejos do
Qnarto Ccntenirio que fQram reflexes e, ao mcsmo tempo, responsaveis pain
disseminagao dente imaginario. Assim, pretendemos modestamente examiner o
complexo processo de aceitaq:iio popular da arquitetura moderna, sem intend:io
de esgotar o tema, que remonta ao initio dos anos 1920, apenas analisando o
quanto esse movimento de arte moderns permitiu o desenvolvimento posterior
ias obras de Niemeyer aqua analisadas.

Portanto, estudou-se, entry outras coisas, as caracteristicas do panora-
ma arquitet6nico do Brasil no perrodo, como a valorizag:io das artes nacionais e
influ8ncias europ6ias dos arquitetos imigrantes especialmente no cenirio pau-

Para compreender as obras em questao e os motivos que levaram a for
mag:io do escrit6rio-sat61ite de Oscar Niemeyer em Sio Paulo, 6 preciso antes
de tudo compreender o momento que a primeira metade da d6cada de 1950
represents dentro da carreira de Niemeyer. Para tanto, estudamos o perfi] do
inicio de sua carreira e a formal:ao do moto em torno de sua produg:io arquite-

Nesse sentido, examine-se coma a fame internacional de Niemeyer

lists

183



adquirida com as publicag6es como as de Stamo Papdakis levaram ao reconhe-
cimcnto nacional de suas obras como modcrnas, legitimamcnte brasilciras c
sf mbolos do progresso nacionalista tipico do periodo

A pesquisa engloba tamb6m o estudo do escrit6rio-sat61ite de Nie-
mever em Sio Paulo, chefiado pelo arquiteto Carlos Lemon de 1951 a 1955, e
de seu principal cliente, o Banco Nacional Imobili4rio. Sio analisados sua
6ormagao, seu mad#i opens/fd especifico, e a influ6ncia na produgao arquitet6nica
do mestrc carioca dessa diferente forma de trabalho a distancia, com uma
equipe diverse. Aprescnta as caracteristicas principais do escrit6rio-sat61ite de
Oscar Niemeyer na capital paulista na d6cada de 1950

Por escrit6rio-sat61ite 6 dcfinido o escrit6rio montado em S:io Paulo,
sem a presenga constants do atquiteto Niemeyer, uma vez que este permanecia
I maior parte do tempo no Rio deJaneiro em seu escrit6rio cede. '

No caso paulista, o escrit6rio foi montado em decorr6ncia da urgancia
de aprovagao de alguns pro)etos desenvolvidos para venda em plants, especial-
mente os encomendados pele Banco Nacional Imobiliirio. Sio os pro)etos dos
ediflcios: California, Montreal, Copan, Eiffel e Triangulo, de astoria do arquite-
to Oscar Niemever e reveladores dos procedimentos de proleto adotados polo
escrit6rio sat61ite apontando algumas de StIRs caracteristicas e de seu chafe, o
arquiteto Carlos Limos

E abordada a forma de aproximagao do arquiteto Oscar Niemeyer a ca-

pital paulista atrav6s de deus primeiros contatos com os grandes empreende-
dores' imobiliirios privados da regiio. Nesse sentido s:io determinantes obras
como o complexo industrial para as Hbricas de prodtltos alimenticios Peixe
Duchen e os projetos para o Clube dos 500 nas margens da rodovia Dutra, a-
16m do projeto para o Parque lbiraptlera, demonstrag:io monumental da arqui-
tetura moderns e brasileira em Sio Paulo, realizado como parte dos festejos de

comemoragiio do IV Centenirio da cidade. A origem diverse disses pro)etos
demostra a variedade de atividades do arquiteto em S:io Paulo. No estado ele
desenvolve projetos diversificados, desde a produgao de modelo de espago in-
dustrial, passando por realizag6es estatais7, de lazer e turismo, chegando final-

Pj\PDAKI, Stamo. 7%r ll2'a/t af O;ca/' INhaPfyer Ncu York: Reinhold Publishing Corporation, 1950 /
\PDi\KI. Seams. O.rear N; apH.e 11%/#r ;17 /)mgn«iiJ Newyork: Rcinhold Publishing Corporation, , 1956 /

P/\PDAKI, Stamo, O;fr/rN;#a7g'ff Ncxx ' York: Georges BrazilJcr Inc., 1 960
Esse mCtodo dc trabalho idistincia cla usado tambCm na cxccugio c dcscnx-olvimcnto dc obras cm Belo

lorizontc cm pcrioclo pr6ximo. Sio fcitos alguns paralclos cntrc csscs clots cscrit6rios-satClitcs c su8s
produg6cs scm, cntictanto sc aprofun(!at &os dctalhcs a tcspcito do cscrit6rio minciro, pols ipso ida a16m do

Fncrc das dcstaca-sc a rcalizagao do projcto para CTA- Centro dc Tccnologi:l Acroniutica cm 1 947, cm S:io
Jose dos Campos, no pixo Rio - S:io Pau]o, rcgiio quc vinha scndo (]cscnvolvida £OrtcmcRtC no perl!!o. ./
rcspcito dcssa obra c de scu conturbado concurso, vcr: SAX[PAIO, Cc]so Aparccido. ..4 anzg#fZz/zrxu da Cl:4 r a

hnlbIr-
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monte ao nosso temp: as realizaq:6es de Niemeyer junta ao Mercado Imobiliirio
de Sio Paulo

Dentro desse tcma, procure-se tragar um pernil dos principals empreen-
dedores imobib4rios da 6poca. O porto de refer6ncia servo Banco Nacional l-
mobiJi!trio e sous fundadores e diretores. Aprcscntam-se as caracterfsticas prim
cipais da instituigao, seu canter popular e a influ6ncia americana. Analisa-se o
uso constante peso Banco do reconhecimento p6blico e da boa reputagao da-
queles a quem sc t.inc como, a16m de Oscar Niemcycr. Prestes Maia, C:indido
Portinari(1903 - 1962) e Di Cavalcanti(1897 1976). Relate-se camb6m como
o BNI se apropria dos simbolos de modcrnizaq::io c dcscnvolvimento, muito
presented no imaginltrio paulistano dcssc pcriodo, para vincular deus empre-
endimentos ao ideal de cidade progressista e pr(5spera.

Um quadro comparativo com um con)unto de ediflcios em altura,
construldos na 6poca, que com suns novak tipologias, propostas de uso e de
ormas, serve como instrumento para comprccnder como foi sendo moldada a

nova face urbana. A diversidade das produg6es arquitet6nicas promovidas por
diferentes clientes e empreendedores da 6poca, e projetadas por diferentes
profissionais, permite format parametros para compreender os objetos ana-
lisados em um contexto mats amplo

A16m disco, apontam-se as dificuldadcs que, num primeiro momento
levaram a criagio da Companhia Nacional de Investimentos para cuidar dos
capitais empregados no setor imobiliario, e que posteriormente, impuseram o
fechamento definitive do BNI

No qtle se revere ao fechamento do escrit6rio-sat61ite de Oscar Nie-
:meyer em S:io Paulo, entry 1955-56, sio levantadas algumas quest6es impor-
tantes. Coma em 1954 6 realizada a inauguragao do Parqtle lbirapuera, 6 de se
imaginar o grande impacto do conjunto na capital paulista elevando dnda mats
a fema do arquiteto carioca. Esse serra provavelmente o periodo !iureo do es
crit6rio paulistano de Niemeyer. Entretanto, ao contririo do que se poderia
prever, logo depois, Niemeyer decidiria abandonar o escrit6rio, que com cer-
teza Ihe trazia muito rendimento, e se dedicar aos projetos de Brasilia. Busch-se
verificar at6 que ponto esse mudanga foi rea)monte uma tomada de posigao
consciente por parte de Niemeyer sobre sua carreira. Nio se pretende ampliar
aquio mita de Niemeyer coma g6nio indiscutfvel induzindo uma interpretaS:ao
de que naquele memento ele Ja tivesse total conscifncia dos caminhos que sua
arquitetura tomaria a partir dessa decisio. Tampouco se pretende minimizar sua
atitude como se fosse apenas baseada em interesses de fame e reconhecimento

P/u#e/a de Nhapg'fr. Disscrtag:io dc blcstrado, Dcpartamcnto dc /\rquitctura da Fscola d
Carlos, Univcrsidadc dc S:io Pau]o, 2000, oricntador: Nabi] Bonduki

185



Defendemos a id6ia de que a posture de Niemeyer em relagao a sua arquitetura
6 muito s61ida e ao mesmo tempo complexa para ser encaixada, em uma anilise
simplificada, em um desscs dots extremos.

:::::H!;©iHHHWH#
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CIDADES HISTORICAS NA CONTEMPORANEIDADE
O ESTUDO DE CASO DE TIRADENTES-MG

Deborah Castro, Liliane Sayegh, Cristiane Caputo,
Denise Gongalves(orientadora)

belo takashita@)-choo.com.for

As cidades rotuladas coma ''hist6ricas'' carregam o estigma de um relevante de-
senvolvimento - politico, econ6mico ou sociocultural - durante determinado
perl odo da hist6ria da humanidade. Frcqtientemente a historiografia limitou-se
a abordi-las baseando-se em caractcristicas de dctcrminados modelos ou ''esti-

los'', a partir de recortes temporais, criando a ilusio de que 6 possfvel congclar
tempo e desse modo desconsiderando que a cidade, assam como qualquer ou-

tdo objeto social, nio para, constituindo uma estrutura complexa que angaria,
absorvc e exports poHticas de desenvolvimcnto e cultures diferentes no tempo
e no cspago

A cidade deve ser abordada em deus divcrsos aspectos - politicos, sod
ais, cdturais, econ6micos - a partir de dados diversos, gcrais e espccfficos, mas
cuidando-se para nfio se calf em fragmentos de anilise ao se parcializar o cn-
tendimento sobre o processo de dcscnvolvimento urbano, formulando estu-dos
restritos, a parter de determinados cnfoques de interesse.

E fundamental a comprecnsao de que todos estes aspectos variam no
tempo, criando uma acumulagiio de situaq:6es impregnadas no espago. Por isso
consideramos que o tempo hist6rico da cidade nio 6 linear, mas abriga tempos
descompassados que se cruzam dc formas diferentes, marcados por ruptures ou
&escon€.nu\&a&es. .q cidad (...) n14nfa absolntan?e !te si} n8nica: e decide lirbano, o
;a qodalzen a dQS dadi%os, as oiiticas de anifzcalae ! batlistica, e an8n2ica Q soda
derek aiueflz-se sexy%do crc} aia$ d$rentes. Mas aa pies if teplPo. a cidade eft ilf ra nQ
bresetlte.

Faz-se entio necessiria uma nova anilise hist6rica das cidades, que nio
se HINE apenas nos dados demograficos, ]imites fisicos, tipologias c hierarquias
funcionais, signos e modelos pr6-determinados de sociedade ou culture, mas,
que estude a real pratica social co-relacionada com os demais modificadores do
espago urbano no tempo, e nico apenas a sua representag:ao.

Para entender a cidade hist6rica na contemporaneidade, a cidade de Ti

radentes foi escolhida coma objeto de estudo por representar um dos mats im-
portantes exemplos do ciclo do ouro e kinda preserver boa parte de suas carac-
teristicas do periodo colonial. Pretende-se uma anilise que le't,e em conside-

EPETIT. B /'ar//,wa & Mph aa//a -- 13rn/an# Leper/. Sio Paulo: EDUSP, 2001, p. 139-145
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ragao as transformag6es ocorridas em seu tecido urbano ao bongo do tempo, e
que deixaram marcos identificfveis na forma AtUa] da cidade

Entende-se que as cidades intituladas como hist6ricas nio se resumem
ao ''centro hist6rico '', mas possuem uma dinimica que extrapola os limited hie-
rarquicos criados pecos mecanismos de preservagao, pda media ou pelo ttlrismo
Portanto, serif feitos estudos que englobam tamb6m as areas adjacentes ou pe '
rif6licas. olde se desenvolve boa parte da vida cotidiana da cidade. Como amir
na XIERn . i! bale nao mints cqnsideram r s s gnijicatiuo de palo'e3 bist6rico-ldeo16©cas aP"'s
a monKmwto, mas lamb?}2 {! casa de w:oradia Q a c$idna anelanal e e I #ra!, mateo

!ciao do q e a n elba repreienraliua, ipso se dn e sent dllyida aaJato de qHe o liPO de sodehde

coktiplsta do nano tln iP0 3e rLcnsa a refutlofcer CuRIo e4ressaa bist6na aPe"': '; jornla
expressipas das g'allies institwig6es

Dense modo, consideramos que um estudo ciendfico e detalhado sabre
a formagio e desenvolvimento de cidades hist6ricas e a sua insergao na com-
temporaneidade 6 fundamental para servir de subsidio para futures interveng6es
na cidade, comet:eendendo que coda modificagao a influencia como um todo,
nio atingindo apenas os chamados ''centres hist6ricos''. Novak realidades sio
criadas a todd instante, assam torna-se necessiria a compreens:io de um pro '
cesso temporal, interelacionado com today os suns variantes, que abrigue essay
novas situag6es na conjuntura global urbane das cidades hist6ricas. A impor
t6.ncaa dense tips de abordagem reside tamb6m no hto deli instigar a discussio
sabre os valores socials locais, o que 6 imprescindivel para se estabelecer crit6-

rios para a conservagao do patrim6nio hist6rico.

Hlist6rico da cidade de Tiradcntes

Xs oriaens da cidade de Tiradentes remontam aos primeiros argos do s6culo

XWll, quando da descoberta de minas de onto na regiao da bacia do Rio das
Mortes. A aglomeragao inicial, chamada Arraial Velho e vinculada a vila de Sio
Jiao del Rei, f elevada ern 1718 a categoria de vila, com o .name de Sio J.os6-
Com o declinio das atividades de mineragao desde meados do mesmo s6culo, a

vila intra em processo de retragao econ6mica, processo este que se estende pe-
lo s6culo seguinte, apesar das tentativas de revitalizagao da regiao com a install
Qao de uma companhia mineradora inglesa, a implementagao da navegagao a
vapor no Rio das Mortes e a chegada da Estrada de Ferro Oeste de Minas em
1881, ]igando a cidade ao rests da provincia. Sua elevagao a categoria de

cidade

em 1 860 - primeiramente mantendo o name de Sio Jose, substituido em 1889
pelo de Tiradentes como homenagem, por ser sua terra natal -- nio impediu que

r\RGAI G. C. Hist6ria da ark colzlo bis:aria da cidade. Sho Fontcs, 1995.p.77
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chegasse a virada do s6culo XX com populagio bastante reduzida e limitando-
se a atividades agropecuarias.

Desde entao, e at6 o tombamcnto polo SPHAN em 1938, as modifica-
g6es no espago urbano da cidade sio limitadas e pontuais, concentrando-se no
entorno do n6cleo original setecentista quc sc mantevc praticarncnte intocado.
A estagnag:io econ6mica faz com que em torno dos amos 70 seu aspecto de a-
bandono sega desolador, com virios im6veis em minas; 6 quando a cidadc 6 re
dcscoberta no que diz respeito tanto a qualidade de seu conjunto arquitet6nico
c paisagistico quando is suns potencialidades ttlristicas. A partir de entio, ini.
ciativas dc particdares e do IPHAN, quc af install um escrit6rio t6cnico, pro
movcm a restauraS:ao do casario assam coma mcdidas de recuperaq::io urbanis-
tica. Tiradcntes torna-se aos poucos importante p61o ttxristico da rego:io, carac-
teristica quc se acentua fortemente nas dltimas d6cadas, provocando modifica-
g6es profundas em sua estrtltura fTsico-ambiental, social e econ6mica.

Qualquet anilise hist6rica da cidade de Tiradentes de\ e le\-ar em const
deragio uma s6rie de aspectos. Sob o porto dc vista da paisagem, a16m de abri-
gar um accrvo arquitet6nico dos mats relevantes dentro do quadro das cidades
hist6ricas brasileiras, Tiradentes apresenta um patrim6nio paisagfstico e ambi
ental nio memos importante. A presenga marcantc dc bacias hidrogrlificas e,
sobretudo, da Serra de Sao Jose, caracterizam sua paisagem ao mesmo tempo
em que constituem fatores determinantes de seu descnvolvimento urbane, for-
mando, juntamente com o casario seteccntista, um ccnirio impar quc constitui
o major bator de atragao para a cidade.

Outro htor de complexidade de suns estmturas 6 a transformaq::io fisi-
ca que este sofreu nas 61timas d6cadas como consequ8ncia do desenvolvimento
do turismo, principalmente nos 61timos dez ands, periodo em que o processo
se intensificou. A primeira delay consiste na mudanga no typo de ocupag:io do
centro hist6rico que foi esvaziado da populagao local de origem, e da sua fun.
g:io primordialmente residencial, para acolher estabelecimentos turfsticos: hole
ele 6 quake exclusivamente ocupado por pousadas, restaurantes, com6rcio e, em
mellor proporgao, cases de fim-de-semana ot.i arias. A popular:io que a{ residia
passou a ocupar a rego:io periferica ao centro formando novos bairros, no que
foi acompanhada por novos moradores atraidos polo quadra aprazivel da cida-
de e pdas possibilidades de insert:ao na crescente e promissory atividade econ8-

Sob o ponto de vista social, o contexto atual da cidade n:io 6 memos
complexo. A popular:io antiga do centro hist6rico transferiu-se para a periferia,
o que transformou sua relagao com ele: de moradia, este passou a ser em mui.
tos castes local de trabalho. Com o desenvolvimento do turismo, algumas pro-
fiss6es tradicionais, como a ourivesaria por exemplo, forum substituidas peso

mica
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Erabalho nas pousadas, restaurantes ou no com6rcio, ao mesmo tempo em que
muito do artesanato local passou a ser produzido pelos novos habitantes que se
cstabe)eccram na cidadc nas dltimas dons ou tr6s d6cadas

O centro hist6rico, apesar de protegido pdas normas e crit6rios de in-
tervengao do IPHAN, 6 pressionado pdas necessidades do turismo: adaptag:io
do casario a novos usos, circular:io intensive de pessoas e veiculos, inclusive pe-

;ados. estacionamcnto irregular, etc
Sob o porto de vista ambiental, por um ladd nio exists infraestrutura

urbane stlficiente para absorver os autos indices de aumento populacional du
ante eventos, feriados, etc., e por outro, o desenvo]vimento do turismo eco]6-

gico tem sido um bator modificador do meio ambiente na regiao da APA c
entorno da cidacle3

Pressupostos tc6ricos

A. forma 6 o resultado espacial de diversas relag6es existentes no urbano. Sendo

objetivo proposto um estudo analitico da mcsma, 6 necessirio entio que se
compreenda o concerto delta palavra, a16m de tornar claro quads s:io as suns
:elaQ6es com o espago urbano. A forma pode ser definida como o aspecto

sivel de um objeto qualquer. Assam, tanto uma casa 6 a forma de um objeto,
como o seu conjunto inserido numb quadra determinando um bairro e tamb6m
este, ao ser multiplicado com in6meras variiveis se relacionando, da forma a
uma cidade. Ela pode at6 ser vista, num primeiro olhar, como a imagem, a
superficialidade do objeto. Por6m n:io devemos nos iter apenas ao seu aspecto
tridimensional. E necess4rio aprofundar o temp em uma visio critlca quc
procure compreender como e por que etta.imagem se .chia, saindo de um
pensamento estitico e considerando, assim, a dinimica produtiva do objeto.

Sendo a cidadc o objeto cm questao a anilise recai sobre o seu espago

produzido pdas virias relag6es entre a sociedade e o espago geografico que f
comporta. SegLlndO hlarsiHo Ficino, a ad dr da ile//a df pfZraJ, /aJ d? ja /e /
Ou sega, uma cidade 6 formada por molto mats do que sEIn estrutura fTsica, deus
ediHcios, mas, esquinas, sinais, ctc. Ela 6,. constantemente moldada a parter da
relacfio da sociedade com este estrutura. E fruto da viv6ncia e das experi6ncias

tanto individuais quanto coletivas. A forma 6 configurada a partir da valoriza
Qao humana sabre o espago visual da cidade. Retomando Argon, dez'epvoi .pa#a#
Ea. ievarem carta, Rio a paieren2 si* !as a at6bui! a & ajar, } Q imP ria quellz ajala ea

g f /rh//6 fga.PIlaF. E f a pardo da concretizagao destes \ flores que sio criados os

rUNOACAO ALEXANDER BRANDT. op d/, p.63.
P.GN:N. G. C. His£6ria da ade coil o }list6 a da cidade. Sh-

d

Paulo: }.martins Fontcs. 1991 P.228
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simbolos que caracterizam a paisagem urbane. Estes representam as refer6ncias
criadas na cidade a partir da identificagao, assumida tanto coma percepgao
quanto coma contemplag:io. Esse aspects remote a relagao fungiio e valor, sem-
do, por sinai, um conceito intrinseco ao outdo; a B#)2 f a iem &a/ar f// &a/of
'//vlw#F#oS. A atribuig?io dc valores 6 dada, )ustamcntc, qtlando sc tem a percep-

g?io -- que valoriza a fung:ao -- e quando se contempla argo -- dando fung::io ao
alor. A conservag:io 6, entao, invocada quando se pretende extender ao lonDuo

do tempo exatamente os sfmbolos quc remetem a alguma valorizagao por gru
pos socials com experi6ncias parecidas. Mesmo que a pr6pria valorizagio sofra
mutag6es, perdurando o objeto, por6m mudando o significado do mesmo.

Ainda podemos recorrer a Francastel e sua id6ia de quc uma forma nio
6 aut6noma, mas 6 diretamente relacionada com o imaginirio humano dentro
de organizag6es de mat6rias distintas. O homem, ent:io, ro/gme#ZU //a ' ilp?Kro

@as dinlensBes ca r Qanaem a sna }lafureqa e as s as f@afidades de {nterveng c #e! vase e
e eslao mangestas, {atjla los seas acton con:o nas s as wpresentagdes. (2Ka£qtter agate,

}tf alq!,ierimagenz , de ce o }liodo, criado}.a da realidade.7 h. e\aa.ae € um IL$ometad.o ae

pcssoas e experi&ncias, conseqiientemente, 6 espacializada atrav6s das relag6es
entry sous moradores, entry outras cidades e outras pessoas, construg6es e
desconstrug(5es de lugares e locais, relag6es poll tica$, econ6micas; enfim, a
cidade comporta um emaranhado de relag15es que a preenchem e dio forma
Em especial as experiancias c atribuig6es de valor individuals possuem destaque
pda importancia enquanto modo de construe:fio e percepgao visual urbane
excedendo a id6ia homog6nea quc se tem acerca da sociedadc

Mas a forma da cidade nfio 6 estatica, ela muda conforme as relag6es
existentes dentro deli, ou sein, 6 uma constants metamorfosc e cngloba todos

s fragmentos desconexos deixados por diversas 6pocas, durante todd a sua
hist6ria. Ela 6 entio, fortemente marcada pdas temporalidades. Assam sends
podemos ter em vista, partindo de LEPETIT, a BA/a/!allziade ro,wo ///# .pmr?.r.ro

;enzPorai comPlexo, no setlti(ia de q!,!e a sistema pE sells elenzetltos s!,{Qtrellz de nl?za }!Kraiidade

ie tempos descol@assados chas n?odalidades de ca }?bind! o gerald nz ganga a carla instattt8

Por isso nio 6 conveniente que se elabore uma anilise da cidade num pensa-
mcnto linearmente evolutivo apenas, pols a mesma comporta refer6ncias tantas
e tio variadas quando ao seu aspecto formal e de uso que se torna um objeto
bastante complexo para uma pesquisa unifocal

Cada lugar de uma cidade, coda edi6cio, obviamente se origins no
passado, coda qual com seu ritmo, sua fungal ou uso primarios que, com o

Idcm, p. 229.
FRANCASTEL P. lapaKCJW riaa e 'awqg;zlaFZ

LEPETIT, Bernard. OP f& p. 138
Slid Pa Fi [ 983, P. 62
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tempo, tendem a serum reinterpretados. Assim, mesmo que a forma pe:dune,
seu uso se diferencia. Ainda segundo LEPETIT, aJ /g @af da ffdade Jaolo#f// /e

tlel?3arcadas. Nada indira qi,!e BIBS se Qwsta7.! conti?tl,tamelte ca@%ntura eco mica, as

pariagaes depot ia o, &s mzidan€as de bfbitos dos citadinas9. PoT \.sso o verso.menlo do
tlrbanismo nio consegue contemplar a cidade como um todo, pelo cato de nio
considerar o cotidiano bela presente com todas as subs temporahdades e

peculiaridades que nio sio de Forma.alguma contro16veis. - + : . .l:..=J...I ,...

Podem-se considerar

aqua as contradig6es como formal diferenciadas de apropriagao individual
ou

mesmo coletiva das in6meras formal existentes na cidade, espacializando-a e
dando canter iinico e exclusive a cada uma. O cato remete is priticas urbanas,

ou deja, is praticas do espago, os cspagos vividos
Dense modo, para a compreensao do fen8meno urbane 6 fundamental

considerar a dimensio hist6rica que determine a relagao entry forma e socie-

dade, la que 6 atrav6s da hist6ria que a segundo moma a primeira, por keio das
assimilag6es e atribuig6es de valor nas experi6ncias vividas. Sob esse panto de
vista, a paisagem urbane, que envolve a dimensio hist6rica e uma certs

stab-

]eu' vidade do imaginario, vem a ser um elo entre a natureza e a sociedade, olde
o homem 6 um agents modificador. O elo este na relagao associative da forma e
da percepgao social. Esse processo iaz surgir a dimensio cultural uma vez que
adv6m de mecanismos simb61icos. Ainda a respeito da nogio de paisagem ur
hana, pode-se dizer que 6 o espago geografico a parter do memento em que su
as transformag6es formais sio rcsultado das praticas sociais, sendo, a16m disco,
conseqti6ncia hst6rica acumulativa

O espago geografico deriva, entao, da forma acrescida de 't'flores soci-
ais atribuidos, ou sega pele a forma 6 somada ao cotidiano -- este constitui um
dos fatores produtivos do espaq:o, a16m de outros dots niveis, politico e

econ6-

mico, partindo da visio marxists de Henri Lefebvre O cotidiano tamb6m 6
vis-

to, segundo Michel de Certeau, como uma contraposigao aos pianos
urbanisti-

cos que intencionam um controle urbano : a dda rba a deb Je/ePr? mah re/p/o Zar
iq ilo q«. Q }wyeto w,ba%s 'o &e exclu{.. A !inge.W«: do }.oderse 'u&aniqa':",'s '
c3dade s! ui ennXue a niaDlnlenlas corztraditdnos qHe se {omplnia?l] : ie fo#lbina/n /ora do

porter an6pticol '
'r ''' As praticas urbanas dissolvem a cidade-conceito, pols ao

considers-las

afirma-se a impossibihdade de se controlar, plane)ar, ou at6 mesmo, educar a
sociedade urbane. O conceito de cidade assam dover ser revisto li. que ela nio se
encerra num espago estfvel: de um lido, a explosao urbane ultrapassa os limites

I.EPETIT, Bernard. OPr&P. 139-14S. .. ..
CERTEAU, hlichc1. .4 hz'f#f o da to/Ida#a. Pctr6Polis: Ed. voles, zuuJ, p.
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fisicos antes observados, de outro, a percepg:io do usuirio da cidade ao cami-
nhar por ela faz dole um atualizador constante e an8nimo de seu espago.

Assim 6 conveniente quc se observe o cotidiano coma um regulador
do espago. Considerando-se a dinimica construtiva, o cotidiano, assim coma os
pcrcursos e relatos dc sells habttantes, organize o cspago} kinda que esse organi-
zaq:ao sega mats da ordem do imaginario do que do espago 6sico. Nesse caso,
lugar se distingue do espago por ser o primeiro a formalizag:io das relag6es de
coexist6ncia, e o segundo uma dinimica constituida por essas relax:6es, com
tempos e velocidades variados : e,,p .rama, a ePafo /zv i%(gar.pnn#rado, como afirma

As cidades contemporaneas passam por mudangas significadvas em
12s relag6es econt3micas, pair ticks e socials, que fazem com que se modifiquem

tamb6m sua estrutura, forma e atribuig6es de valores. Esse hto gerd novas
formal de acumulag:io, novos lugares que acabam ganhando valor de uso e
novas contradig6es espaciais produzidas por meir de um processo reprodutivo
;ocial -- entre espago p6blico e privado, espago do consumo e consume do
espago, fragmentagao e globabzagio do espago

Coda vez mils hfi uma tend6ncia dos usos e apropriaS:6es da cidade
pda sociedade se subordinarem ao mercado, ou sega, o espago se retrai, pois ha
uma inflexfio de valores de troca e uso. Outta bator determinante nesse pro-
cesso 6 a nova atividade produtiva criada a partir da cxplorag:io espacial: o
curismo e o lager; ou sega o espago que se transforms em mercadoria, tornando-
;e uma nova forma de acumulag:io. Vale retomar a id6ia de que o espago
geografico 6 dado tanto pda localizag:io como tamb6m por seu conte6do, o
dltimo sendo resultado dc rclag6es sociais, o que faz do cspago um produto
hist6rico e social. O espago transformado polo consumo 6 ent:io banabzado por
ser superficial, sem conte6do e sem hist6ria, sendo apenas uma imagem
vendida ou comprada. Como observe Ana Fad Carlos, //es.re .fe//#do ai agar?.r

}'assalJZ a ter &sttncia fealatravfs da sna trocabilidade, atravfs da aav dade dos rolzzetores

in20bii&ios q+ie sewenz do eQago co?lzo n;leia poltado a realiqagao da rodgolZ. \=ua
mesmo os processes de apropriag:6es passam por mccanismos regdadores
determinados pdas leis do mercado, globalizando-se na pretensao de ho-
mogeneizar os fragmentos coda vez menores dentro do tlrbano. Em fungal
dessa nova realidade o turismo acaba tendo o poder de destruir antigos lugares
inserindo neles valores imediatos, reduzindo assim a reahdade a um simulacro,

Certeau

CFRTEAU, hl. (b z& p. 202
CARLOS. Ana Farsi. "Nova:

Paulo: Contcxco, 2001, p. 66.
contmdigacs do cspago. In: O ePafu //aPzw do idc7//o Idade. Sh
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criando imagens que formam um mundo sem substancia, trocando os simbolos
por stgnos

Justamente por se encontrar hole num munro orlde a Imaged 6 a co
municag:io primordial, a media acaba construindo mundos ideais, lugarcs com-
praveis carregados de valor de troca, lugares ausentes de viv6ncias: :remy ex'ref#a.

data-se de esPalos deminadosFlor estrat€$as de }liarketing, e qwe s6 t m o sentido q!,fe !be €
;r,njcriao polo marltettnE na nledida till qHe sdo uistoi condo fella miagEm ! Hm sig-lo de blm

:star e Jeticiaaae qf4e aPaga s a conjEguraFao de lllerfadaria, Frlas f red14£or da lealidade qtre
.pm/e//de rpr?ie r/j. O espago sem espessura, ou deja, sem hist6ria, gera um con

umo de si proprio, Beta a produg:io do consumo do espago, e, nessc contexto,
a informal:io carrega cm si maid valor que o conhecimento. O espago, agora

ma mercadoria, 6 impregnado por um valor de troca, e nio de uso. O homem
aqui tamb6m perde sua fung:ao de produtor a acaba se tornando o ''consumidor
do espago

A nova contradigao contribui para uma visivel segregagao espacial,
nde os locais sio determinados peso seu valor comercial. O acesso aos lugares

se dli, de acordo com o poder aquisitivo individual, para espagos de moradia e
at6 mesmo para os espagos turisticos ou de lazer, onde at6 a natureza 6
reprodtlzida e ganga valor de troca. Alias, esse relagao do homem com a
natureza e um exemplo transparente da criagao de lugares/nao-lugares, espagos
somentc para consumo, relacionados com a mimesis. Ela estabelece a produgao
do reprodudvel, fazendo do visual algo ficdcio, c6pia do real, sem contexto ou
conteido.

Baseando-se nos pressupostos aqui explicitados, a proposigao de
anilisc formal recap sobre nosso objeto de estudo, como ia foi dito a cidade de
Tiradentes-MG, a comegar por sua paisagem que, a16m do casario e runs sinu-
osas, conga com a presenga marcante da Serra de Sao Jose- Este nao s6 emol
dora o conlunto como tamb6m constitui um limite natural para o desenvol
vimento da cidade. O centro hist6rico possum kinda hole muitas caracteristicas

setecentistas preservadas gragas ao tombamento feito REID IPHAN, mas elsa
estrutura central se tornou um lugar turistico. hesse modo foi modificada, as-
sam coma seus arredores imediatos, quanto a suns relage5es de uso e apropria-

gao, passando da fungal primordialmente residencial a puzo cenario, onde
praticamente todos os edifTcios comportam estabelecimentos comerciais e pou-
sadas. As runs sio invadidas por multid6es de visitantes, por carrot e outros
veiculos. mesmo nio tendo side criadas para suportar tamanho fluxo. At6
mesmo culturalmente Tiradentes perde subs caracteristicas frente a diversidade
cultural trazida por seus novos moradores e/ou empreendedores, pessoas de

CARLOS, Ana Pari. OP f& p. 68
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outras cidades e estados que migraram por quest{5es econ6micas -- estabeleci-
mento de com6rcio e servigos -- c trouxeram para li virias manifestag6es estra-
nhas ao corltexto ]oca], dais coma o artesanato c o typo de comida vendidos

Coma frito dense processo ocorre tamb6m a explosao fTsica da cidade
ou deja, o surgimento dc bairros pcrifericos habitados tanto por antigos tira-
dentinos coma pelos novos ocupantes que trazem novos padr(5es espaciais: ho-
mo exemplo, o bairro planelado do Parqtle das Abelhas, com lotes desenhados
segundo uma ma]ha ortogona] que contrasts com o tragado sinuoso que carac-
teriza a cidade. As modificag6es se dio kinda dentro da pr6pria fungal residen-
cial: muitas das cases possuem agora a fung::io de residfncias de veraneio ou dc

aluguel para os perfodos de alta temporada, durante os quads aumcnta conside-
ravelmente o n6mero de usuanos do espago urbano, o que confere tlm canter
heterog6neo e fragmentado a popu]ag:io local. Outra importante consequancia
dense contexto 6 o cato de que, apesar do centro hist6rico ser tombado e ter
normas e crit6rios de intervengao estipulados pelo IPHAN, existem hole pres-
s6es consider4veis sabre ele, resultantes das necessidades de adaptagao das edi
alcag6es e do espago urbano aos novos usos, assim homo ao intenso fluxo de
pessoas e veiculos.

Estes sio alguns dos muitos aspectos modificadores do espago de
Tiradcntes que devcm ser analisados, a nosso vcr, atrav6s da observagio de stIRs

nter-relag6es dentro da forma atual da cidade, numb abordagem hist6rica que
leve em considerag:io as diversas temporalidadcs intrinsecas ao fen6meno
urbano.

Esperamos, com este estudo, contribuir para uma mellor compreensio
de seu processo de desenvolvimento e, conseqticntemcnte, para a discuss:io
acerca dos crit6rios de preservag:ao de seu patrim6nio construido
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A POLISSEMIA DO REFERENTE FOTOGRAFICO

Diana de Abreu Dobranszkv. MSc

tuca25br@) choo.com.for

Resumo

Uma possive] ''est6tica '' fotografica inevitavelmente terra que tratar da seme-
[hanga com o read; com issso, serif central a discussio do referente, vista que
nesse meio expressive ele nunca 6 imaginirio. Ao bongo de sua hist6ria, os
fot(Sgrafos trabalharam esse referente de in6meras maneiras, extendendo a
compreengao do meir coma arte. A fotografia brasileira contempor:inca nos dli
exemplos extremos de abordagens dense referente.

O que faz da fotografia um memo distinto das demais artes visuals
existentes at6 sua invengao 6 seu referente real, nunca imaginlirio. E foi ao
esclarecer o processo de formal:io da imagem, o momento de impress:io e
contrugao da representagio, que determinou-se a importancia dessc referente
na investigagio acerca do memo fotogrlifico. Assim sendo, o estudo da ligagfio
com o visivel 6 primordial para a compreeng:io da natureza da imabaem fotogra.
mica e das subs possibilidades est6ticas. Ao bongo dos s6culo XX, principal
monte, as experimental:6es e o dialogo da fotograRla com as antes fizcram com
que a investigagao est6tica do referente revelasse o potencial artfstico dessa
nova forma de expressao genuine. Alias, os sinais de sua polisemia la revela-
vam-se desde do s6culo XIX

A uniio do aparelho fotografico com as pesquisas com substincias
6otossensiveis, que resultou na fotografia que conhecemos hole, fai pensada
quash simultaneamente por virias pcssoas em diferentes paiscs entry as d6cada
de 1820 e 1840. Ja nessa face a fotografia foi udlizada de rnaneiras distintas
revelando as potencididades do meir: Joseph Nic6phore Ni6pcc (1765-1833) e
Louis-Jacques Nland6 Daguerre(1787-1851), na Franca, uniram a quimica
fotossensivel a Mmexn oZ'imre com o intuito de registrar paisagens e fazed retratos
(a eternizagio e congelamento do reference); Hfrcuies Florence(1 804-1879), no
Brasil, estudou substincias sensiveis a luz na procure de uma forma de im-
pressao de textos e desenhos maid rapids e barata por ester lodge de grander
ccntros urbanos(ou deja, porno meir dc di\ulgagio c de tornar presence o refe-
rence o ausente), e 'N'illiam Henry Fox Talbot(1 800-1877), na Inglaterra, desen-
volveu o processo negativo/positivo c fez a impressao por contato de plantar
para cata]ogi-]as em seus mfnimos deta]hes em seu ]ivro ''Pencil of Nature:

revelando a aptidio da foEografia cano auxihar das ci6ncias(o reference coma

197



registry a prove de existfncia). Com os avangos devidos, a fotografia poderia
tamb6m mostr&r o que o homem a olho nu nio pods observer como outros
planetas, pequenas c61ulas ou um movimento em um mi16simo de segundo. r
r'" ''"'Ainda no s6culo XIX, o primeiro movimcnto artistico da fotografia foi
o Pictorialismo. Na procure do reconhecimento coma meio ardstico, fot6gra-
fos manipulavam os negativos e utilizavam diferentes t6cnicas de ampliagao
acreditando qtle mats interfer6ncia no processo fotogrifico livraria a fotogratia
da pecha do regiscro mecanico. Os ingleses Oscar Gustav Reijlander (1813
1875) e Henry Peach Robinson (1 830- 1 901), por exemplo, tmitavam campos:
cues vitorianas. O referente dessas obras 6 descontextualizado e seminticamen-
te reestruturado com a montagem. Outta t6cnica, a revelagao com Roma bicro-

matada :gu.m-print). desEiEuia a four)grafia de sua nitidez com o efeiEO chamado
Wo// em obras que cm sua maioria reproduzia o ambiente buc61ico e romintico
das pinturas. Surpreendentemente, a refer&ncia dessas obras nos parece ame
nizada e suavisada

\ gorda bricomacada foi assimilada por Alfred Stiegbtz (1864.1946) e
nevada para os Estados Unidos na virada do s6culo. Ele, Edward

Steichcn

(1879-1973) e Alvin L. Coburn (1882-1966) encre outros fot6gtafos, encon
traram. no entanto, outta paisagem: a crescente Nova York. Os temps buc61icos

forum substitufdos pelos retratos e pdas rEIns da cidade. O referente urbano se
imp6s e a imagem entio registry de madeira nostalgica as paisagens em trans
tormacfio

As d6cadas de 1910 e 1920 forum ferteis no campo da fotogtaGia. Na
Europa, as vanguardas artisticas apropriaram-se da imagem fotogrifica e incor-
poraram-na is suns obras, assimmilando-a coma recurso de criagio. O

Dadi e

o Surrealismo recriaram a fotomontagem e desenvolveram um& nova lingua

gem. A fotografia objeto era recortada e seu referente era destituido de seu
contexts e signinicado originals e, agtegado is palavras, formava uma smtaxe
inesperada e ca6dca ao gosto dos dada£stas -- Hannah Race (18by-ly rU), i(noun
Haussmann (1886 1971j, John HeartReld (1891-1968) e plan Ray ' (1890-1976),
entre outros -, que encontraram na colagem a contestagio e o novo coma
veiculo de express:io. Os Surrealistas aprofundaram a fotomontagem ao recriar,
apenas com fotografias, a representagio-como-realidade. Ao produzir imagers
fant6.sticas homo os sonhos que cmergem do inconsciante, denunciaram o

pr6prio real coho representagao conscr.ida. ht;lx Ernst (1891.-1 976) foi um dos
mais importantes representantes do movimento em cujas obras os referentes
sao reagrupados precisamente, sem brancos do papel, de forma a dar a
impressao de realidade e de registro mesmo sendo ipso impossiv:l

Outdo campo de experimentagao com a representaq:ao fotografica foi a
abstragao. Fot6grafos europeus e americanos, nesse mesmo periodo do inicio

198



do s6culo XX, alteraram a percepgao quanto a fotografia ao utilizarem a dtlpla
:posigao, ao fotografar de angulos inusitados c em cZaie-wPf impossibilitando ou

ao ments dificultando a identificaq::io do referente. Aqui, a fotografia libcrta-se
do registro ao qual 6 associada e entry no mundo das formal e tons. Podemos
cigar Paul Strand (1890-1976) c Alexander Rodchcnko (1891-1956) dcntre os
attistas que produziram abstrag6es.

Expostas algumas formal dc expressao fotografica c dc tratamcnto de
scu referente, podemos agora aprescntar as cxperimcntag6es dc leis fot6grafos
brasileiros contemporaneos ctxjas obras exp6cm e utilizam o referente de for-
mal diferentes. Ao mesmo tempo cm que des possucm o legado da hist6ria da
fotografia, procuram novos horizontes. Sio des : Rosangcla Rcnn6, Cissio
Vasconcellos, Kenji Ota, Juliana Stein, Avani Stein e E\ elyn Runlan

Apesar de ser a fotografia o instrumento de trabalho artistico escolhido
por Rosangela Renn6, ela decidiu, em algum ponto de sua produg:io, n:io mats
fotografar. Esse atitude, que, segundo ela, nio foi motivada por preguiga ou por
politico, foi tomada em 1988, quando conheccu as id6ias de Andreas MO.ller-
Pohle sobre o que ele chamou de "ecologia da informagio. Juntou se a isso o
hibito de Renn6 em colecionar imagens dc todos os typos: do lino, de albums e
dc arquivos. Ao resgatar e, assam, apropriar-se dessas imagens, a artiste dirccio-
n&-sc contra o fluxo contemporaneo de produg:!io e consumo continuo dc
imagens as quads n:io temos tempo de ler a16m da sua superflcie. As fotografias

que resgata sio sempre de an8nimos cola imagem n?io impediu que fossem
esquccidos, "(...) a artiste open enfaticamente por trabalhar sabre a id6ia da
:hist6ria dos vencidos', contra a hist6ria dos vencedores'', diz Paulo Hcrkenhoff

baseado em depoimento de Renn6 (RENNO, Rosangela. RoiZ#gefa Re/z//J. S:io
Paulo: Edusp: 1998, 123)

Em Hz/monad de 1993, a artiste utilize 5 fotografias 3x4 dispensadas
por cases fotograficas, colocando-as cm suportes de acrilico iluminado por this
(coda uma por uma cor) que deformam as fisionomias. Juntamente com as
imagers estio 5 cilindros, tamb6m de acrilico, que mant6m um texto em movi
ments de rotagao iluminados pdas mesmas cores das imagens. Eases texton s:io
as definig6es de comportamento baseadas em cinco humorais -- remote-se aqui
aos quatro humored das teorias da medicine gregg descritos por Galeno - , quc
deram name a cinco tipos de crime que integravam um antigo C6digo Civil
Brasileiro. Sio muitos os cason em que a fotografla auxilia essas classificag6es,
estereotipagens e catalogag6es. A questao que coloca-se aqui6 a da incapaci-
dade dos documentos de representar o ser humano, que 6 ordinariamente sua
funcio social.

Os references an6nimos de today as suns obras t6m importante fung::io
significativa na aproximagao artista/imagem fotografica/espectador. O refe-
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rente 6 an6nimo porque 6 "mats facie para o espectador proJetar-se pele
proJetar neue o personagem que Ihe aprouver. Mas, principalmente, porque pos
soERenn6] projeEar'me nile e projeEar Dale o personagem que query apr:sentar
ao espectador: algu6m que tcm um none que desconhego

Como diz H.erkenhoff. Rosangela Renn6 reintegra no plano simb61ico,

no qual a artiste acredita que a fotografia tamb6m se faz, imagers de arquivos
de todos os tipos, que estavam imersas na saturagao e abundincia e que, com
ipso, perderam todd c qualquer significag:io. Nascidas do real, as obras da artiste
se destinam, entlio, ao simb61ico, questionando as fung6es e os uses da imagem

fotografica e mostram a possibilidade de sua renovag:io social.

O trabalho pessoal de Cissio Vasconcellos 6 muito variado em termos de
t6cnicas de criac?io. Para coda um de sells ensaios 6 desenvolvida uma t6cnica de
acordo com o tema abordado para crier a atmosfera adequada is imagers
produzidas. Esse elaboragao da atmosfera conveniente tem como Hinalidade
atrair o espectador atrav6s de seu imaginario como observamos nos virios
conjuntos de obras do fot6grafo

Em moan/ai, um eiisaio em quc Vasconcellos nio interfere no registro
original, a pr6pria imagem possum uma atmosfera sombria e is vezes futurists,
de estranhamento. A colorag:io das fotogra6las em polaroid utilizadas por ele
contribui para into, ia que esse cquipamcnto produz imagens notadamente
pastosas''. A intengao do fot6grafo foi oferecer ao observador o minimo de

informagt5es possivel para que ele nio pudesse identificar o local ou quando a
imagem foi produzida. Apresentam-se cstruturas urbanas que n2io identificamos
no tempo e no espago. As cores intensas em tons escuros cream um ambiente
que assemelha-se ao que vimos em muitos filmed de ficgao ciendfica, culos re
tratos esbogados do futuro sio tenebrosos e tecno16gicos. O referente nas

imagens, apesar de reconhecive1, 6 de grande plasticidade
Outdo ensaio, Roi/oi, de 1991, sio fotografias de rostos em filmed de

televisio. Vasconcellos procurou rostos no momento em que piscavam, saturou
as imagens de cor e desfocou a fotografia para que n2io houvessem vesdgios de
que eram fotografias de monitores. O resultado sio rostos iluminados culo
referente se esvai no processo de reproduzir a reprodug:io e passe a ser a luz
que deu origem a imagem

O que Vasconcellos busca em sous ensaios 6 crier imagens fotograficas
que confundam o observador. Para isso, subtraio miximo possivel de informs
gees da fotografia e cria processos que tornam a imagem pr6xima ao irreal.

E: pcsquisadora, 2002
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Desta forma, a imagem se encontra entre o real e o imaginlitio, desvencilh:
e do paper de documento e registro, de forma a libertar a fruigao

tdo.

Por sentir-se limitado pelo proccsso fotogriGico tradiciona], l<enji Ota passou a
pesquisar outros matenais como suporte e outros processes de revclaciio da
imagem fotografica. Para crier suns obras, o Fot6grafo utilize-se de pap6is arte
sands e processor de revelagao hist6ricos da fotografia, ou sein, processor nio

dustriais e experimentais, que acabam por determinar os viezes da recepgaode suns obras

E.m stxQ.s sets.es Oreiba de EieFatlte, Casa de hAaN/?zbot?do e Faffla. de \9$S.

Ota utilizou as t6cnicas }/a##gfe .Brun;u// e Cb#cirz@a, nas quads o papel
cmulsionado 6 colocado em contato com o negativo e, em seguida, 6 exposto a
luz. O aspects das fotograaias 6 o de um material sensfvel c perecivel, qt.te o
tempo deteriorou, o que faz com que as imagens paregam ser arqueo16gicas

Para o fot6grafo, isso ocorre pele into de que processo empregado -- in
controlivel - confere a das certs materialidade. Ao aprecia-las o cspectador per-
ccbe que a empt:essao arcaica 6 proposital, e associa a ''fRItZ '' de nitidez is
imagens antigas, conferindo-lhes a caracterrstica de um vestigio de argo que se
desfez e colo registro tamb6m deteriora-se. Como se as fotografias fossem o
:egistro remanescente de um objeto antigo, um fossil em forma de
representagfio.

O fot6grafo diz exercitar a materializag::io da imaged, o que torna pa-
tente a ader&ncia do referentc fotografia. Desta forma, a presenga do referente 6
tao intense que a imagem parece carregar o objeto materialmentc, e torna-se
tamb6m objeto. Para ele, a temporalidade de subs fotografias nio 6 mais a do

bjeto, e sim a de sua materializagao/impress:io. Entao, o rcgistro do referente
pasha a ser o loco principal da imagem e nio mais o referente que o originotl
Contribui para esse nova temporalidade a escolha de composig:io'do artiste, que
isolou os objetos de qua]quer outro referencia]. Como uma catalogaq:ao

met6dica de objetos que, se nio pudessem perdurar no tempo, teriam em sua
magee um atestado de exist6ncia. Como resultado, o referente transborda na

tmagem e sua presenga 6 marcante, mesmo que ilus6ria

Juliana Stein freqtientou durante cerca de um ano asilos da cidade de Curitiba
para realizar sua s6rie .Eden, de 1998-1999, nos quads fotografou n:io apenas sous
interno$, mas tamb6m o ambiente em que vivem, de corredores a ramos

colecionando imagers que pudessem expressar sua relagao e impress6es do
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lugar. Para evitar a linguagem documental, ela agrupou estes imagers em duplas
ou trios. criando uma 6nica imagem horizontal na qual as pessoas, sous

semelhantes entre as fotogra6as associadas, o que faz com que o
observador

basque entry e]as u=A ]igagao clio s6 dessas cores e formal, dnA£A erin a

mas tamb6m de

H:£ :\W :==;='T:.=£=F==:,&
imagers e criar uma imagem mental resultante de su& fusio. E hesse

entrelagamento de significados que faz-se e que encontra-se a visio da artiste.
y Segundo Junana, a fotografla "6 fruEO de uma linguagem codiflcada

culturalmente, e uma fotografia s6 vai se tornar verdadeira quando alcanga

alguma xerdade interns G..) Fundamentalmente a foEograna rep':santa o
movimento que vai do li fotografado ac6 o aqua espectador":. Entao, o pape]
do observador 6 essential para qtle a verdade interns de suns obras sejam
encontrada, pois 6 na fruigao, ou no que ela champ de "logos do olhar ', que a

stgnificagao da obra constr6i-se. Pda &uigao o observador encontra aquino que
a imagem aponta mas nio diz -- a fungao d6itica da fotografia da qual Bartlles

hill:iS==':lli !? :l la
iustapostas ao 'Indo de outras, as imagers t6m seu sentido alterado.. Chia-se,
ent:io, um novo campo de significados, diferente daquele da imaged isolacla ''-
assim como acontece com as fotomontagens. Nesse processo o referente tam-
b6m se modifica: '' O contexto no qual o referente estava incluido, se

relativiza.

O dialogo paisa a se estabelecer, entao, entry as imagers justapostas"'\ diz a
fot6arafa. Por conseguinte, a subjetividade do espectador, ou su2 interpretagao

6 balizada pda lueber ogdominio das imagens digitais .em 1995, Avant Stein
niciou seu trabalho artesanal com fotografias ap6s d6cadas homo.fotolornalista,

e perdeu o memo que tinha de tocar e meier nelas. A maioria das fotogranas
que faz para intervir sio sobre seu cotidiano em casa e em outros lugares onde

£n£k=:: =n:=:£:===:',t=':ei=Tm,te
pressao em tecido, e certs t6cnica pessoal que a artiste criou e mant6m segredo

Idcm
Idcm
Idcm
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sobre, que chamaremos aqua de ''luz '', por ser este o sell efeito e por ser em
tons de cores quentcs. A utilizag:io dessa t6cnica pessoal 6 a que mats perdura e
6 atrav6s deli que pode-se invcstigar o dcsenvolvimcnto dcssc trabalho autoral.

Um exemplo de seu trabalho initial 6 sua obra .d//6#M/o.f, imagem de
um centro urbane rcpresentado por uma multid:io circundada dc edifTcios.

Todos os rostos estio pintados, o que mant6m o anonimato das pessoas. A
intervene:io que impede a idehtificag:io, transforms a multid:io e a cidade em
reprcsentag6es ic6nicas da sociedadc conternporanea. Ji as cores escolhidas
para cobrir o c6u tornam o ar irrespirivcl. Entretanto, atrav6s de sua t6cnica
pcssoal - ou da ''luz '' -, Avani confere a imagem a luminosidadc quc a eqtlilibra,
.ferecendo folego ao espectador. Com reInS::io a esse trabalho e a outros da

mesma face, Simonetta PersichettiS observe quc suns ''pinceladas'' remetem aos
pintores impressionistas. Assim como os pintores, Avant, transforms subs
fotografias - que tem a cargo da presenga do real -- em imagers que aproximam

spectador de sua percepg:io das coisas e de seu olhar. Ao hzer ipso, trans-
forms a pr6pria maneira com o real apresentado 6 percebido. O mats marcante
6 que tem-se a impressio de que a intervcng?io 6 da mesma natureza da luz que
criou a fotografia, e que, dessa forma, suplementa-a naturalmente.

Chafe L//ahem, maid recente, evidencia coma a intcrveng:io da artiste
transfarmou-se com o tempo de trabalho. As interveng6es tornaram-se maid
brandes e shaves, ao mesmo tempo em que mais direcionadas. Com esse mu-
:lange, o olhar de Avani6 pontuado kinda mats em suns obras, fazendo-as,
assim, mats eloqtientes. Para a artista, sua arte se faz no olhar, no deter-se, na
busch dc algo que as pessoas v8em e n:io enxergam. Com sua intervengfio a
artiste direciona o olhar do espectador para que esse se encontrc com o seu. Ao
h.zer isso, a fot6grafa levi esse receptor de suns obras ao seu imaginlirio.

No inicio de sua produgfio artistica, Avant encobre o referente na
procure de uma identidade est6tica, experimentando as possibilidades de
ntervenq:?io plastics nas fotograGias e hzendo das linhas da imagem quc
delineiam a representaq::io bordas para a intervengao, coma um descnho pronto
no qual o preenchimento 6 feith polo interventor. Nessa base, a fotografia trans-
formava-se praticamente em uma pintura. As interveng6cs atrav6s de sua
t6cnica pessoal nas obras mats recentes sio mats subs, kinda que a fotografia
continue sendo encoberta, agora principalmente pda pintura. Avant faz com
que o observador atente para certos detalhes na imagem com cores e sua t6c-
nica pessoal. Sua linguagem, suas t6cnicas e o referente complementam-se e

etta Pcrcichctti, disponl
]o cm sctcmbro dc 200
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equilibram-se a(
espectador.

mcsmo tempo em que o imaginario da artiste 6 exposto a '

Para Evelyn Roman, a imagem fotografica f pr6xima de qualquer pessoa,
ndependente de sua situag:io socioculttlral, visto que todos tfm acesso a ela e

que ia tenham utilizado-a algumas vezes. lsso faz com que, para a fot6grafa, ela
possa, e se)a, um init:rumento atrav6s do qual "a arte pode ter relevincia''a. lsso
porque a intervene:io e interagao com a imagem fotografica ]lhz pat:te do cob
diano do homem contemporanco; ela 6 recottada, rasgada, guardada, tocada c
criticada -- inclusive estcticamcnte - sem receios.

Desdc 1993, Ryman vcm trabalhando principalmentc com mulhcres c
meninas internas de centros psiquilttricos e de reabilitag:io com o objetivo de
faze-las perceberem-se enquanto individuos. .E atrav6s da imagem fotografica
que estes mulhercs e meninas v6em-se, percebem e trabalham sua
ndividualidade e sua auto-estima. Dois grupos com que trabalhou sio as
nternas do / i/i/ /o /]izgz/z#/Ezra Dn .raJ/ Barar& Ho?pzq centre 1993 e 1995), e as

mcninas do Ce /ra d Drag d;//foJ.Oahu .\fe / ai em Ri;ro i'od#/(em 1997). Amboy
)s estudos foray realizados no Chile e fazem parte do livro fotografico
A.utoimagem Marginal: fotograGias de Evelyn Ruman, 1993-1997'', publicado

pda fat6grafa no pals em que fotografou
O trabalho de Ruman com coda grupo de mulheres durou, no minima,

3 memes. Apes ampbar as imagers que fez de coda Lima dessas pessoas, a fot6-
grafa entregou a das suns pr6prias imagens juntamente com canetas, untas e
pinc6is, e pediu para que das interviessem nas fotografias da forma que
quisessem. A fot6grafa percebetl que entry as meninas a maior preocupagao na

terveng:io foi est6tica: pintar os cabelos, os libios e a roupa. Com o tempo de
trabalho ela percebeu que circa de 80% das mtllheres com quem trabalhou
apresentou mudanga real de atitude com relagao a apar6ncia e hygiene

A tese de Roman, apes estes anon de trabalho, 6 que a fotografia pods
ser usada coma i/n '/// /a de / /gm fdo pfzfaiiaaa/(tcrmo c tele criados pda

fot6grafa), ao trabalhar a individualidade c a percepgao do eu; "Entregar sua
toto para a pessoa fotografada 6 permitir que ela intervenha, 6 dar a ela o poder
sobre sua auto-imagem''7, diz a fot6grafa. O padrao e as regras que regem as
nstituig6es para pessoas com ''dist6rbios sociais'' dificultam a expressio indivi

dual e afetam a auto-estima e a auto-percepgao. Segundo a fot6grafa, sell pro-

Id
pcsquisadom, 20C)I
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cesso de trabalho com a fotografia impulsiona o redescobrimento da individua-
lidade que 6 reprimida pda maioria das instituig6es que abrigam essay muJheres

Atrav6s desse trabalho, Ruman vivencia de forma especialca as. pos-
sibilidades da fotografia. A mudanga concrete que o memo acarreta faz com que
a fot(5grafa perceba o memo homo transformador. Ao permitir a intervengao,
fot6grafa faz do referente um agents ativo na construgao da imagem, perdendo
assam, parte de scu controle sobre a representagio. Nesse processo

" '= '' ';nao e
penal a imagcm do fotografado que cstli presence, tamb6m est?io rastros dc sua

personalidade, sous anseios c entendimento de sua condit:io atrav6s da st.ia ma

lpulaq:ao; o que Ruman definiu como auto-imagem. As fotografias permitem
ao espectador a aproximag:io com o referente, nos instantes em que o primeiro
tenth compo'bender a intervengao, mesmo que o retratado sega an6nimo para
ele O.quc vemos entao, 6 um reference kinda mais presente,'que n:io apenas
adere a imaged, como igualmente se fez aderir atrav6s'dessa intervengao

Temos, assim, coco extremes as obras de Kenji Ota, nas quaid o refs.
renta 6 sobreposto pda pr6pria fotografia atrav6s de sua materializacio.e de

Evelyn Ryman, em cujas obras o referente se imp6e. Acreditamos entio que ao
nv6s de inclausurar a fotogra6la ao real - como muitos julgam o referentc 6

mats um recurse com o qual o fot6grafo trabalha que enriquece sua arte e con-
fers ao meio caracteristicas e plasticidades pr6prias.

Diana de Abrcu Dobranszky. Dc
$,1ultimcios /I/v Unicainp
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O CULTS MARIANO E OS VITRAIS DA CATEDRAL DE CHARTRES
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Em segundo lugar, a escolha das imagers da Virgem Maria nos vitrais
de Chartres results da observagao de lacunas consideriveis a respeito de estu-
dos sobre a construgao de um repent(brio de imagcns, cujas refer6ncias biblical
sio pequenas no quc diz respeito a Maria. Os dogmas forum auto das discus

e debates do alto clerk cat61ico: o pt'imeit'o dognaa tnariano diz respeito a
Matcrnidade Divine e foi estabelecido peso Concilio de Efeso em 431. Definiu-

se r'lada coma. Mie de Deus(7Bea/amoi), decisRo susEentada pda interpretagio
da passagem bibbca da Visitagao, onde Isabel sa\ida Maria coho ''a //P.ie de Je//
{ellbo?' 3

\demais, a major parte dos estudos existentes sobre os vitrais de

Chartres oscilam entre uma aprescncagio descritiva e uma abot-dagem de cuneo
reflexivo+, portanEO, os centos descriEivos(cHIa tear esb em corns de nomen-
claturas e identificagio de estilos, nio fazern uso das imagers coma uma foote
possivel para a reflexio hist6rica do perfodo quc forum fabricadas, cuio com
teddy possibilitaria uma diversidade de anilises mats amplas sobre a sociedade
medieval

Partindo desta premissa, explorarei ent:io a tentati'L'a de propos uma
reflexio verticalizada sobre a produgao de imagers em vitrais na Idade Media
central: a intrinseca ligagao entre o processo de cxpansao da lgrela pda Europa
durante os s6culos Xll e Xlll e a disseminagao estilo g6tico atrav6s da
construgao de catedrais dedicadas a Nossa Senhora e por sua vez a relagao
direta destes eventos com a intensificagao do cato mariano

q. catedra] de Notre-Dame de Chartres possui um conjunto de mais de
180 vitrais que representam um vastissimo conjunto iconogrifico medieval

dares e dessa forma para os parametros exigidos por uma disscrtag:io de m6s
trado, escolhio pequeno grupo de vitrais que trazem imagens sobre a VirgemMaria

\. anilise dos vitrais seri reaUzada atrav6s de fotos que eu fiz e por
eprodug6es de detalhes em slides. ' '

Vitrais selecionados

/\) Nocrc-Dame dc la Belle Vcrri6rc (s6culo Xll-Xlll)
B) La Vjcrgc dc blalest6 -- 1.ancctccs du Chocur (s6culo Kill)
C) I.a Nativity (sCculo XII)
D) J.a Dormidon clc la Vicrgc(sCculo XII)
E) L'Annonciation(sCculo XII)
F) L'Arbrc dc Jcssd(s6culo XJI)

'F:r.IKAN ,J --osl
\s pcsquisas rcfc:
kudos ''oP//r }'Z
radix tl.{mat$s d€ ia

iQaria atraifs dossicttlos: suit apeltia })is}6ria da Cnitiira, SRo PaxJNo. CXa. chas lxtl
cs aos vitrais medicvais tivcram uma grande ampliag:io com a organizagi

r/v/m Fru//i/' quc publicou o \ olumc n'2, organizado por Colcetc blanhcs-Di
%fiat/e dp clod/txvJ -- .Eaa? ;fozvaEn@Zpfg# ': Paris, I..copard d'Or, 1 993

s. 2000.
tla s6ric dc
:mblc: J.ci
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Uma vez que todd escolha envolve um processo arbitrario, o recorte

#
RB'H£Ftu:::==U::'==£:==:1 ;
sobre o ctllto mariano. . . , .. .

O abode Suger em 1140 deu inicio a uma grande reforms na abadia de

hHlh$:HEIR!:liHIqt: % 2 : 1 1 l;;l;::fE.=!:
norte da Franca e posteriormente para sul, uma conseqtiancia do fortalecimentc

do poder real e de sua ahanga com a lgreja, podendo ser reprel;einaaa com 2
agro dos leis Luis Vlll e Luis IX, porque estes repnmir:m violentamente as
manifestag6es her6ticas dos citaros e albigenses na regiio do Languedocn.

O padrao estabelecido por Suger representou o romplmento com a
est6tica dominica: paredes espessas, janelas pequenas, arcos e colunas. romanas;

as representag6es 'do rominico7 tinham uma forte corresponaencia com o
mundo rural da Europa fechada em si mesma pdas Sxerras e invasoes e qtle

;\ basilica (tc Saint-Denis t'oi crguida

primeiro bispo dc t'aris, martirizado c:
IX. /\ uadigio atribuiu a Santa Gino

Vll, o rci Dagobcrto tornou-sc bcr
colhido para n cotoagiio dc Pcpino
adia c kinda cxcrccu as fung6cs dc c

prcscnga dc rchquias dc santos r
do rci, por sua tung:io clc nccr6p

pda guards das insignias c do tcsouro :
6 FALBEL Nachman. Heav&f j\./ef#rl,a

O tcnno rominico 6 uma dcnomii
Dc Caumont cm 1824 c fazio rcfcrC
produgio artistica da Europa Ocidcnt
com a vida rural da Alta Idadc N16c
badias, os quads forum o repos'
b6bodas c arcos clc circunfcrCn

candadc clissica c bizantina, utihza

:gitimagao do podcr temporal pcl'

sobrc um ccmit6tio gala-romano, ondc foi scpulmdo. Sic
n 2S0 d.C., cuba hist6ria foi cnriquccida por lcndas dos
eva a consuugio do primciro santuirio por volta dc 47.
:igor do monast6rio quc ali sc criara. Em 754, a abadi:
o Brcvc polo papa. Entrc 1122 e 1151, o abadc Sager

)nsclhciro real c rcgcntc da Franca durante a Scgunda Cru
Irizados. a abadia assume um ttiplo papal dc protcgio: d

)le; do rcino , simbolizaclo pda prcsenga da aurifnama, a b

r. Sio Paulo, Editors Pcrspccdva, Colegito Khronos n'01

g:lo a postcriori, cmprcgada pda primcira vcz polo arquc-
lcia fl 'arte da Alta Idadc N{Cdia. Atualmcnte, este term

crc os sCculos XI c XII. Sua caractcrisdca principal c
mcsmo tempo, com a cfcrvcsccncla cultural do:

dc parte da culture greco-romana. Plantar cm forma dc
colunas c capitfis, mosaicos c afrcscos rctomam

.do-sc dc carta forma, dos mcsmos simbolos: a valorizagi

:spiritual, a importancia da culture cscrica e por sua vcz d

fil
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vila o florescimento do feuds-clericalismo como sistema de organizagao polfti-
ca e econ6mica e dos mosteiros como centros de saber

Por outro Indo, a diverg6ncia cst6tica denotava um dos reflexos do des-
locamento do eixo s6cioeconomico do campo para as cidades, pois o g6tico era
essencialmente urbane, frito do renascimento das cidades em virtude do co.
m6rcio(produgio crescente, circulagio de rnercadorias c acamulo de exceden
tes) e por sua \-ez da vertiginosa construgio das catedrais: sf mbolos do coder
episcopal e centros de culture encravados nas cidades que cresciam ou surgiam

\ catedral constitui-se num ponto de encontro com o divino, sendo
assam, os fi6is durante vlirias geraS:6es sc esforgaram para a construe:io do
templo, uma aWaD conjunta das diferentes corporag6es de oficios da cidade num
esforq:o coletivo de elevar as alturas a grandeza de Deus e de sua rainha, a
Virgem Maria. Coda homem era uma pedro e todos Cram a catedral, ou mesmo:
a pr6pria lgreja8.

A plants da pr6pria igreja faz uma alusio ao compo do Cristo
crucificado: a estrada representa os p6s; o caminhar , pda nave principal, em
diregao do altar as pernas e o bronco, culos brazos se constituem polo transepto
e a cabeceira iluminada pecos vitrais, cuba diregao 6 alinhada para o lesce(diregio
de Jerusalem e do nasser do Sol) constituia cabega do Salvador

Chartres, coma otltras catedrais g6ticas, foi constrdda num periodo de
crescimento populacional c dessa forma, StIrS dimens6es elam bem maiores qtle
;ls catedrais romanicas, pols era preciso comportar um n6mero maior de fi6is

Para tanto, a16m de uma grande nave principal, forum ampliadas as caves
laterais e tamb6m um grande deambulat6rio que servia de corridor para a
contemplagao das reliquias expostas nas capelas radians junta a cabeceira da
lgreja. Nests percurso pelo interior do templo, ou tamb6m, peso caminhar
simb61ico sobre o corps do pr6prio Cristo, os homens encontravam uma
extensa narrativa em delicado vidro colorido, ou sega, os vitrais.

No intuito de ensinar a palavra de Deus e mostrar sua grandeza, os
vitrais9 forneciam um elemento magico e transcendente, banhando de luz o

RUBY, Georges. O
0 uso dc xjt

dcstc pcriodo
grclas a pnrtir d
comcrclals c o rcnas

doagdcs para a igrcli
prccisos c o domingo
oglvats quc
Numb ctcfinigio mats
Imagers dcscnhadas
quc sc cncaixavam na

!i@o dur C'a dnu& ,I.isboa, Editorial Estampa, 1 995.
igicjas ctistis pods scr datado aproximadamcntc a patter do sCculo X, gragas a algun

dos cm Dijon c Reins. PorCH, cnbc rcssaltar quc a utilizagio dos vitrais na

[o s6cu]o X]] 6 um tcsu]tado dc um conjunto dc fatorcs: a intcnsificagao das pdtica
mcnto das cidaclcs, hax endo portanto, cxccdcntcs quc pudcsscm scr aplicados na
uma trans6ormagiio nas t6cnicas dc construe:io gragas a utMzag:io dc cil
Iris apt'ofundado da gcomctria, podcnclo calcular com razoivcl variabihdadc os nrc(
um dos clcmcntos do g6tico c tamb6m o manuscio do vidro( material caro c cscasso)
moles, o vicral C formado por uma cstrutura dc chumbo, dcfinindo-lhc o pcrnil c sua

]as scgundo a tCcnica dc grisa]ha so])rc os pcdagos dc vidro bianco ou colored(
nalha de chumbo. A t6cnica dc fabricagao dos vitrais no s6culo Xll pods scr mclho
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nterior do templo e nas diferentes nuangas de luminosidade; mostravam da
Criaqio ao luizo Final, da hist6ria de Israel a da Franca e [amb6m passagens da
vida dc santos, profetas e da Virgem

Anteriormente a exist8ncia do cristianismo, virios povos em diferentes

panes do plobo cultuavam divindades femininas e dispunham de in6meras
narrativas escritas ou orais sobre as Deusas-Maes ou sobre a Mie Terra: foote

de dda, provedora dos ahmentos, da exist6ncia uma c portanto um elemento
central nas concepg6es religiosas otl mesmo na elaboragfio de respostas para a
exist6ncia do universo e do proprio homcmlo. . .

Com o advento do cristianismo, seu crescimento e ascensio dentro do
mundo romano at6 tornar-sc a religiao do pr6prio Imp6rio em 391 com o
]idito de Tessa16nica, o culto dos povos indo-europeus (divindades agricolas ou
mesmo o panteao romano) que culELlavam passou a softer as lnfludncias da
pregagio cristie ao longs de villas s6culos joi sends rnodlticado pda aWaD ae
pregadores, padres com o intuito de lever a ''Verdadeira F6''.
r''D ' A evangebzagio destes polos chamados de patios (paEa##f camponfs)

foi gradativa, lenta e matizada em diferenLes regimes pelts mus diversos agentes
jpadres, bispos aglndo formalmente com saas pregaq6es da pdavra de Deus ou
pda ''intersegao divine" descrita nas in6meras hagiografias, as quads torneciam
modelos de conduta moral .fx-emp/#mJ para os Hi6is . Tal processo promo:ctonou

uma sobreposigao ou fumio de elementos culturais e religiosos como festas,
calend6.rios e locals de cults

]'employ, fontes, pedras, irvores e outros compunham. o ''espago '
sagrado das religi6es pagan. Para major eHici&ncia da dotitrinagao crista, utibzou-
se homo procedimento a constmg:io de templos dedicados a santos cristios
naqueles lugares, promovendo assam a sua "cristianizagao''tt. Nesse sentido, em

$Rll$i:: £g: : HEI
Deus Chartres 6 um destes cason, pols a igre)a foi construida sabre uma foote

sagrada e tornou-se lugar para o culto de uma Virgem Negro, conhecida como
No#w-Dame mawr-Temp(Nossa Senhora SubterraneajiZ

lhccida atta\ 6s do tratado do m

,'l#&m, cscrito por volta dc 1 120
Er.lAnE, blircca, 7}u/ada de HA/Jr
IUBERTj. "Jo/rEFer iar ; r/ ;o/rcf J

Droz, 1977, p.261-267.
FRANCO JUNIOR, l-lilirio.

UIJ) 31, 1996, P. 52-67.

ige e ourives bcncditino Roger de l-lclmcrhauscn: .Sclofdw/a D;zlf

dar Rff&i&4 Sio Paulo, Martins Forces Ed., 2002. .
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Outro dado importance a respeito da catedrai de Chartres, a16m da
Virgem Negro 6 o cato da presenga de uma reliquia, o v6u que terra pertencido a
Virgem Maria, elemento de veneraq:ao e piedadc que movimentava milhares de
peregrinos em busch de alrvios para as dares do mundo c o perdao de sells
pccados, fazendo de Chartres um importante centro do cults mariano, assim
como um dos pontos que }igavam a regiio do Eyre-Loire com o caminho de
Santiago de Compostela.

A rcver6ncia de Maria como a Mie de Deus tornou-sc o elemento cen-

tral para a compreens:io dc seu paper no universo humana: Maria foia virgem
escolhida por Deus para trazer ao Mundi a Salvagao, ou deja, ela quc concebcu
;em pecado darla a Luz ao Filho de Deus, o Messiah

\ Virgem Maria, portanto, reprcsenta dcntro da tradig:io cat61ica, um
dos elementos de ligagfio entre o plano divino e o plano material. Ela troupe cm
seu ventre o Rlho de Deus e este tinha como miss:io mostrar aos homers

caminho da Salvag::io, o qual n:io era mais a Lei de Mois6s. Pods-se entendcr
Maria coma um ''relicirio divine '', isto 6, da mesma forma quc a Arco da Ahab
ga guardou as tibuas da Lei dnrance o Exodo c dcpois no Eemplo dc Jerusa16rn,
Maria teve dentro de sio Filho de Deus e dole vida a Salvag:io, a qud estava
presente nos Evangelhos

O florescimento do cults mariano esteve intimamente ligado com a
Reforms Gregoriana pcrpctrada pelo papa Greg6rio Vll, que estabeleceu uma
relagao cncrc hlaria e a igrejal/Wa/er Eff/eizaD, buscando urns imagem dc uma
doutrina que recordava subs origins e ao mesmo tempo, reforgava a concepgfio
de uma imagem de um poder soberano da instituig:io. Outdo ponto a ser
considerado, 6 a mudanga dos valores referentes a imaged feminina, pols
enquanto Eva fora a representag:io do Pecado original, seduzida pda serpents e
}unto com Adio, ambos desobedientes a Deus; Maria, serif a partir de entao, a
intercessora dos homens perante I)eus.

Dessa forma, a pesquisa tem como seu referencial as imagens, mas
tamb6m fontes escritas que possum oferecer uma precisio mats apurada sobrc
o culto mariano. Os texton biblicos ser?io consultados a parter da Bfblia Vulgata
(refer6ncias sabre a Virgem blaria nos evangelhos sin6pticos e em outros [ex
tos). O tratado do monge Te6filo seri consultado nas edie:6es bilingties inglesa

f\ ligagio cntrc a Virgcm
cmprcgam para traduzir o hcbr
quando o santuirio 6ca pronto,
prcscnga(Ex 40,35); nc hcbrai(

rbctc Judcus, FLORES, Stcfa
682.

circa csti cxplfcita cm Lucas, atrav6s do \ crbo "habitat" (@hfi
:o ilya,ede, tcrmo t6cnico para inclicar a hnbitag:io dc Dcu:
Scnhor tomb posse clclc , fazcndo 'habitat' sabre clc n 'nuvcm '

p6s-biblico fIDe,k/'/va£u 6 o vocftbulo quc cxprimc a imanCncia di
dc &. X{EO, Salvatore. /)i:fa//Jdo dz ]Wa/hZ:gh, Sio Paulo, Paul

a) quc

dc sua
lil." f=m

99S. P
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e francesa que apresentam a transcrigao do texto latino, sendo um importante
referencial sobre as t6cnicas de fabricagao de vitrais durante o s6culo Xll

Os textos provenientes da Patrologia Latina estio relacionados com o
ctllto mariano e tamb6m com personagens importantes para a diocese de
Chartres como 6 o casa do bispo hulbert. A16m destes texton religiosos! seri
consu)tada uma okra do s6culo Xlll de relevante importancia: a Legenda Aurea

de Jacopo de Vareze, pris foi uma das mais conhecidas haglografias no perfodo
referido, contendo refer6ncias sabre as festas dedicadas a Virgem

ROGER DE t-IELNIERFI/\USER (ROGER(ii ' rp/Born/i.{ii.slJ .b'dead/a /);l e/ifrn/w /] ;trap, tradug:io inglcsa

O// I)hrxx ,HdJ : 1%f /aa/ f d'7Zeapfuihr -- cdigio dc J.G. l-lawthornc anti C.S. Smith (Chicago 1.963 c rccdigao
1979); cradugio fmnccsa: f/Irdpf zl'ri/f )!g//r ayt&#el, /e -- E. dc Btul'nc -- ( Btugcs 1946): 3 volumes com 16

minas c 27 figures; ccligio frnnccsa atualizatln: Paris, Alain Nlichcl F.d., 1998
B.rBI..£,4 b''ULG,4T:4. Ed. A. Colunga c r.. Turtaclo, bladri, B/\C, 1 9S5.
JACOPO DE VAREZE. lzKezlda H/vma (['rad.) FRi\NCO JUNIOR, l-lilfirio , Sio Paulo, Cia das

FULBFIRT DE Cl-IARTRFS. .fe/ma//ff ad /)aP/v/z/aP, Patro]ogiac r.nana, Cr.V] co1. 317-352
PIERRE DE BLOIS. /iv .,4.rr//22@//a//r IB r/la &f r:z/ I//'/ga&, Pact'ologiac I.anna, CCVllco1. 660-669
GUIBERT DE NOGENT. Df I..d/rde .faw f 'Ja/hq, Patrologiac I.anna, CT.VI co1. 537-579.
HONOR]US AUGUSTODUNENSIS. Dr ,4.rJ//JwDda//e Jafvciuf i\.J d e Patrologiac r.anna, CLXXll co1. 991.
997

O estudo das imagers da Virgem Maria nos vitrais de Chartres tem
como finalidade a tcntativa de buscar o esclarecimento das se©lintes quest6es

a) A visio da Virgem blaria como um elemento da personinicagao da pr6-
pria lgreja em virtude dos simbolos enunciados e da aura majestatica
J&£cio6tas et Seats Sap m&ae81

b) Pensar a imaged da Virgem blaria coma tlm instruments de legitima
g:io da autoridade da pr6pria lgreja;

c) A imagem de blaria cano urn programa de imagers construfdo pda
lire)a Cat61ica, endossando a pr6pria ortodoxia da lgreja e tamb6m um
bator de repressio aos desvios da F6 cat61ica;

d) A relagio entry o cults da Virgem blaria, a expansio da arquite(ura
g6tica a partir dos fins do s6culo Xll e agro militants da lgreja para
submeter as heresies.

e) Como a somat6ria dos quacro itens anteriores, tentar identiRicar e com-
preender a importancia de uma ''cu]tura visua]'' na ]dade Media central
e suas relag6es com as dinimicas socials constituintes da mesma.
A arte cristi teve desde seu inicio uma proposta pedag6gica, ou selz,

sua preocupagao estava na transmissio dos ensinamentos da palavra de Deus
pda forma de imagens, as quais davam forma a crenga, nio havendo portanto

REAU. Loral
Nouveau Tcst:

leet oyapbit de !'ad cb}

cnt, p.93.
;f/& Paris, PUF, 1957, 1'cd., romo ll lconographic dc la Bible
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uma busch pda mimesis, como era comum na produgao artfstica greco-romana
\ssim sendo, as representaq:6es cristis poderiam ser entendidas como uma das
mania estag6es (poseeriorrnente dcnominadas) conccituais, segundo a visio de
Hilirio Franco Jr.=" Conceinlalmente, into 6, para a culture crudiEa, /#?aKa cra a
rcalizag?io dc uma carta forma cm uma certs materia, tertno aplicado nas discus
s6es sobre a Trindade ou a Encarnagao, por6m n:io sabre tomas ardsticos. Con-

udo flWaaao era tamb6m 'sonho ', 'vis:io ', forma que poderia ser pr6 ou p6s-
existente istla materializag:ao, ou mesmo independence delta. Por transmitir
sempre uma ou dais informagdes, todd imagcm era uma forma de arte (axi =

ber, conhecimcnto) e dessa forma aquilo que charnamos dc obra arefstica ti
nha para des uma fung:io acima de tudo pcdag(5gica, nico-est6tica

Dessa forma, a anilise das imagens se lilia a compreens:io das discus
sees te6ricas presented no campo da H.ist6ria da Culture e da Hist6ria da Arte,

ao mesmo tempo qtle buscamos faber uma reflexio com os presstlpostos com
ceituais referentes a Hist6ria Medieval, uma vez que o presente projeto serb rea
lizado ncsta area

Como os vitrais represcntam um dos pontos de ligagio entre dots seto-
res distintos da sociedade medieval(os c16rigos e os leigos) e ao mesmo eernpo

contato entry a chamada ''cdtura erudite '' e a ''culture popular'', elegemos
coma concerto referencial o campo de intersect?io entry estes palos, ou deja, a
d6ia de uma Cdtura Intermediiriata presente na sociedade medieval

O conccito de culture intermediiria nos ofercce a possibilidade de
refletir sobre as relag6es entre os grupos socials do medievo que usufrufam do
espago sagrado em diferentes circunstincias e com diferentes objetivos e neste
ponto 6 importante destacar que os r&ferenciais da sociedade medieval estavam
pautados numb vis:io rituahzada e gestual dos homers.

O gusto 6 um sinai(ngawm) que reports a um signiRtcado e o conjunto
destes enunciam uma dimens:io pr6pria que tem uma linguagem pr6pria e nem
scmpre acessivel ou mellor dizendo, as nuances variadas um sfmbolo e de sous
significados podcm trazer mensagens distintas, variando de acordo com o
contexts c a interpretagao do receptor.

\o buscarmos uma proposta para analisar imagers, temos que consi-
derar que as refer6ncias e valores das mesmas dentro de sua 6poca e na medida
do possivel recuperar os elementos da tradigio em que forum produzidos

FR/\NCO J UNIOR, l-lilfirio. "..4 ruiMufria de Nb4 ;co//aE/t!/h, Ja#/an- rlp//du/lbwa

w2aZ:g m //h,a4 Sjio Paulo, FDUSP, 1996, p. 71-72
FRz\NCO JUNIOR, l-lilirio. "A./g/v, Tf/r, Ara.ria; /y7bx.&; io/urv a r //rr2a d# r//h

B.7dpada: c//la;p.r dP m&aZ:gh mfzfir/, 4 S:io Paulo, EDUSP, 1 996, p.35.
ECO, Umbcrto...4d? f B /p: // Ei/dZz'r ivfffi'ppa4 ]tio dcJanciro, Ed. Globe, 1987

In .,4 Eia Bczdlada: etlsaias de

It!!crl?/ediliria" cm .A Rita
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No que diz respeito a metodologia, optamos peso formato de anfjiise

icono16gica proposta por Erwin Panofskyt8, que nos paTec?u mats pe:Tnente,
pois a natureza dos pensamentos e pressupostos da escoia de warburg '' scul-
["re estiveram voltados para uma abordagem cultural a respeito da produgio
artisUca.

A preocupagao de Panofsky estava em entender todo estilo .:. r

coma um

sistema de formal simb61icas, tendo portanto, um conjunto de signos cuba con-

te inspiradora serra a linguagem. Tal proposig:io pode ser vista como a
aproxi
f[:. . ]

macao do pensamento escolistico com a arquitetura g6tica20 ot] na anilise da
construgao da t6cnica de perspectiva2i no perfodo renascentista

Contudo, a pesquisa nio se resumiri a mena aplicagio da metodologia
de Panofsky homo um exercicio te6rico, mas a partir deja seri possivel levantar
elementos que permitam a reflexio sobre o conjunto de vitrais escolhidos e
assam estabelecer um cruzamento com as fontes escritas no intuito de tentar
mapear a produgao das imagers da Virgem em Chartres.

Ao pensarmos a produgao de imagens, o interesse este em extender a
relacio deltas com a sociedade que forum produzidas e nesse sentido a proper '
sigao de uma ''cu)tuna visual '' ou de uma ''visualidade" que nio se limits a id6ia
das imagens como ''a BibUa dos pobres", mas o funcionamento e a organizagao
destes elementos numb sociedade extremamente ritualizada coma a do
diego.

Elias Feitosa dc Amorim Junior. ilcstrando/Fl;LCl-l/USr

dc Vi\ ian P. C. Coutinho dc Alincic

PANOFSKY, Eru
986.

GINZBURG, Cat
Ellblenias e Sitials. S.

PANOFSKY. En
Trad. S:io Paulo, bla

PANOFSKY. Erv

E;iwdaJ dp Iro/yo/:gir nPaJ ZP/rm //A#roJ //a r da rr/7 Jrinvfflzo - Lisboa, Editorial Estampa:

Dc A. Warburg a E. 11. Gombrich: Notes sabre um problcma dc m6todo" in Acf&o

.. Xn:lite:uru G6tica € E.sco!&stica. Sabre a atiala@a etttfe arte,kilos a e teoi{ a ta !dadeNlidia

n Rraalrimepl/u nv/vairiafzz/aJ a a r affHel/faf Lisbon, Editorial Estampa, 1 981.
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OSCAR GUANABARINO E A CRiTiCA DE ARTE PERi6DiCA NO BRASIL

Fabiana de Araujo Guerra Grangeia
fabianaguerra@mpc.com.for

Ha dificuldade em estabelecer parametros para a pesquisa em crftica de arte pe
ri6dica no Brasil, em especial do s6cdo XIX, quando nasceu, de fato, a preo-
cupagao com a constituigao de uma hist6ria das antes brasileiras. Os artigos
penodicos sio aparentemente Incoerentes em seu conlunto, ou mesmo fnvolos
e inconseqtientes; mas interprets-los coma assunto secundlirio diante das publi
cag6es das obras de hist6ria e crrtica de arte e de fates gerais conhecidos e
epetidos a respeito da hist6ria da arte no Brasil -- que ao bongo do tempo

tornam-se concertos fechados e sem vida -- 6 ignorar uma dimensio muito
elucidativa da culture brasileira, dimensio esse que abraga csses texton deixados
como testemunhos vivos de um alza/zZ? de nossa hist6ria

\ critics de arte funciona, nesse contexto, como uma esp6cie de termo-
metro, marcando a temperature ambience entre a apresentag:ao dos espetaculos
e concertos c a sua recepg:io polo piblico. O mesmo vale para as exposig6es de
betas-antes, que promoviam nio s(5 a apresentaq:io das obras ao p6blico e
amadores, mas a oportunidade de se realizar embates cntre a c]asse inte]ectua] e

os artistas. As crfticas peri6dicas mostram, em alguma medida -- e nos limites da
ubjetividadc dos sells autores -- como tats relac6es se realizavam

A. partir da segundo metade do s6culo XIX observe-se um aumento
progressive do poder de influ6ncia da imprensa brasileira sobre o p6blico, bcm
como o aumento do interesse desses pdas decis6es polrticas do pars, antes res-
tritas ao cfrculo da Corte. lsso se dadi por memo da voz dc uma classy dc ante
lectuais e escritores que, como n:io fazed, ao menos diretamente, parte do p6-
der, podem autorizar-se a faint ''peso povo ''. Progressivamente, esse atividade se
converted numb profits:io especializada -- a de jornalista.

Do mesmo modo, o desenvolvimento das artes no pals tamb6m so-
freri trans6ormag6es. Se esse desenvolvimento 6 gerido pdas decis6es da Corte
que financia as instituig6es oficiais de ensino ardstico, promove exposig6es e
concertos, premia artistes e concede-lines pens6es, a16m de encomendar obras e
instituir concursos, dentre outras fung6es, cntio tamb6m as artes se tornam
assunto de interesse p6blico.

Nio 6 por acaso que a idealizaq:ao do sistema repubhcano tivesse coma
principal meio de desenvolvimento e difusio a imprensa diiria. As artes tam-
b6m faziam parte desse pro[eto de idea[izaS:ao de uma nova sociedade e o jorna]
O PaiiB. coma um dos principals 6rgaos de diwllgagao do ideirio do Partido
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Republicano e de influ6ncia no governo instaurado em 1889, inclui, kinda em
1 884 urea coluna totalmente dedicada ao assunto -- .4#e.r e ,4/#;/a.r.

- u"Dentre os Tandes jornais do Rio de Janeiro na 6poca, 'sse tdvez tenha

sido o que maid espago cedcu ao temp das artcs e o primeiro a
dedicar uma

ego diana, na parte editorial, ao t€ma. A nogao de progresso era evidente; e a
presenga de 'um pro)eto comum unindo as antes, as ci&ncias, a indistria, a

politico, o com6rcio, o Ex6rcito e a educagio publica, tamb6m, tendo a Plttria
como mite comum

Parece ser a parter da{ que se estabeleceu uma critics de arte sistematl-
zada no Brasil (ao memos em intengao), deja de teatro. mQsica ou antes plisticas.
A critics passe a ser uma fung:io de especialista, nio mais uma atividade sem
maiores conseqti&ncias, que pudcsse ser exercida por qualqtlet pesso? com
cerro estilo liters.rio. E, para ser exercida por especialistas, precisaria calcar-se
em cric&ios de avaliagio (hndamentados em teorias est6ticas e no estudo
hist6dco das arles e da bEeranlra) e objetivos (ligados iimportanSia do desen-
olvimento artistico diante da necessidade de se constrtlir uma identidade na-

cional) definidos. Sendo assam, os principais Rivas de preocupagao ' e ataques --
elam as instituig6es oficiais de ensino ardstico, homo a Escola Nacional de

Betas Arles ) inicio de saas atividades no jornal O Papa ii em 1884, coma res-

ponsavel pda segal de betas antes, oscar Guanabarino de sousa e silva jt8St
1937) consolldou-se coma um dos principals autores de criEica de ane pe'i6dica
das Qldmas dfcadas do s6culo XIX e primeiras do s6culo XX. At6 entio ela

pautava-se polo diletantismo comum is cr6nicas teatrals dos folhetins publEa-
ros nos jornais desde a d6cada de 1820,.ap6s a proclamagao da Independencla

:lien:nU='E==s:,=ft:.f=£'.=,U :: g
que Guanabarmo comega a amal coma critico de arte.ta na Rrz'hM Pop#far, onde

publicou seu primeiro ardgo assinado, e come critico de arte na Ref&Zu Mw.dca/ e
de BeZZar.Hopi, veiculada de janeiro de 1879 a dezembro de 1880t culos editores

elam Arthur Napoleao e Leopoldo Migu6z, ambos consciences da malta de
uma

folha peri6dica dedicada especialmente imQsica e is belay-ames na 6poca. AJI
Guanabarino pubHcou uma s6rie de ardgos indtulados O P/?ipJJar df Piano,

esp6cies de ensaios culo temp era o ensino da mGsica, publicados conJunta-
mente em urn livro editado em 1881, com o mesmo titulo. Ja entio enconttou

o autor oportunidade para se manifestar contra a situaq:ao gerd das artes nacio-
nais e iniciar seus ataques is instituig6es de ensino oficiais, por meio de um
arrebatamento apaixonado que permearia seus textos durante todd a sua vida.
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O crftico tivera, de cato, formagao de pianists, tends sc iniciado aos sais
anos de idade em lig6es de piano com Achille Arnaud. Aos quince argos estreou

coma recitalista em um concerto no Co16gio D. Pedro 11, do Rio de Janeiro
Aperfeigoou-se em harmonia com Gioacchino Gianninic foi aluno do pianists
Louis M.organ Gottschalk, que gl'ando influ8ncia exerccu no mao musical do
Rio de Janeiro na segundo meEade do s6cdo XIX.

A parter de sua experi6ncia na Rez,Afa Mw.fZcu/ -- onde assistiu, por
exemplo, ao debate sobre as batalhas de Pedro Am6rico c Victor Meirelles na
exposigao gerd da Academia Imperial das Bells Artcs de 1879, conheccu os
texton sabre E;/4fu Pai.fZyz,a de Fromentin, os iniimeros artigos traduzidos das
evistas europ6ias e os textos sobre arte de Porto-Alegre, dentrc outros
mportantes estudos -- Guanabarino consolidou-se como crrtico especializado
exercendo tal atividade at6 os argos de 1930

Pda mesma 6poca, Oscar Guanabarino colaborara tamb6m com a Ga.

feta da Tardy, onde assinava folhetins musicals, incluindo uma s6rie a respeito
da opera Foica, de Carlos Gomes, editados em 1880 pda Typographia Primeiro
de Janeiro; e integra\ a a Philarmonica Nithero) ence, coma professor, pianists e
compositor.

Por6m, como crftico professional, Guanabarino nio s6 escreveu uma
quantidade imensa de textos sabre as apresentag:6es de m6sica e teatro na
cidade -- incluindo a 6pera, sell temp preferido, em especia] a de Richard
Wagner e a de Carlos Gomes -- coma tamb6m se encarregou de descrever e
analisar grandes exposig6es de pintura e escultura, principalmente as exposig6es
gerais da Academia Imperial das Belay Antes e, apes a proclamagao da
Rep6blica, da Escola Nacional de Betas Artes. Tornou-se, assim, uma esp6cie
de autoridade no assunto, um importante elo entre as apresentag6es das obras
de arte em suas virias modalidades e a recepS:ao do p6blico, matizado por um
pensamento est6tico elaborado ao longs de d6cadas

Em 1884, a16m da pubhcagio de uma s6rie de folhetins no ./ama/ da
Com,we/zfa comentando a exposigao gerd da Academia daquele ano, olde la
ganhou notoriedade pda severidade com que atacou names ilustres da pintura
brasileira, come Pedro Am6rico, Guanabarino iniciou-se no grande jornal
republicans eula editor chafe, Quintino Bocaiava, era tide como =mestre" REID
critico, sendo encarregado da segao de belay aries. A critics de teatro, opera,
pintura e escultura, veiculada em .,4/fei e ,4r#hM;, serif, at6 as primeiras d6cadas
do s6culo XX, exercida principalmente por ele, dividindo as atenq:6es com ar
cigos esparsos de Gonzaga-Duque, Coelho Netto, Franca Junior e Arthur Aze
redo, dentre outros.

Entry 1889 e 1890 Guanabarino foi um dos redatores de t,'2d# FZw,wMe-

mi?, diligida por Henrique SEepple(que colaborara tamb6m para a R#pff/a /U ezra/
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Maximiano Maura. .. ..
Trabalhando coco professor de piano durante argos no antigo Teatro

I 11$:$Bi?l R:i :fHHX::i
tendo homo uma de subs preocupag6es os estudos de hist6ria das antes. .

Para Oscar Guanabarino, por6m, a arte brasileira no s6culo xlx. pra

pintores corns Almeida Junior e Weingartner, a //oiia ptntura .I.
r"-v'-v'Veda-se alguns' comentg.rios a respeito desses pintores, num artigo sobre
a Exposigao Gerd de Belay-Artes de 18942:

A pintura progridc, coma ncnhuma das outras artcs, no domingo da Republics; e baste compo'ar a actual
cxposigiio com a mclhor quc conscguiu o antigo impcrio.cm 1884, quando a academia tinha consclhciros c

.mmcndadorcs a dirigij-a, para vcrmos o quando tcmos caminhado

A pintura historica, tRo rccommcndada c cxigida, aprescntava scmorc factor historicos, quc ncnhuma rclagao
tinham com a nossa vida. Pedro Amcrico, professor dc archeologia, caindo cm constantcs crros dcssa

Escrcx.cu, arndt

dc Pcrd o q
]c Sio Paul

]a cm it

Rio dcJanciro.
Edigio dc I dc

)x-cn\. a comcdta .i4i F//&aJ zia 7:ala, cnccr

&faxa. um drama dc trig atom rcprcscntad

Indo pda atriz italiano Italia Faust; a
prcmiada pda Prcfcitura dc Sio P

utubro, pigina 2, scgao .4/b'J F ,4dh/aJ.

) Coliscu Teat
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Um bator importante para se compreender as crfticas de Guanabarino 6
a importancia dada ao significado .pezf€gc&fro da obra de arte. Para ele, o trabalho
do critico adquire a forge de uma fungao especializada e de ''tltilidade publica '
la nio se trata mats de registrar impress6es ou enfatizar simpatias, homo nos

P]

o Paid c as bo/ /bacilas d
do cffcitos na.ge/;dada.
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textos maid antigos de comentirios sobre as obras, mas de conduzir as opini6cs
tends um m6todo definido como base e assam, infltlenciar a pr6pria condugao
do desenvolvimento das artes nacionais. A causa de seu atraso residiria na ''falta

de gosto''da populagao, o que n:io poderia, para o tutor, ser diferente, em se
tratando de um povo mercado pda escravidio e pda submissio aos parses cu
ropeus. O memo determine o artiste, segundo a filosofia estabelecida por Tame.
I'ome-sc coma exemplo o seguinte trecho de um artigo publicado em 1888, em

a
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Escriptura Sagrada dizia: -- Scguc dc ptcfcrcncia a profits:io dc tcu pai, c a Esctiptuia v6 hole confinnad
ga nas leis da hcrcditaricdadc, ciirccta ou lateral. constants ou inEctmitcntc, clctcrminadas pcl

[as a primcira causa quc concorrc parr o dcscnvolximcnco dcssas apdd6cs nascc sump'c do Bosco quc sc
'na alma do povo: c cssc goseo Sera-sc na contcmplag:io .das artcs cxpostas polos sous saccrdotcs

rto quc, quanto mats notavcl for a produgiio artistica, major scrip imprcssao produzida, c por ipso
mcsmo maier scrip scnsibilidadc transmitida por hcranga is gcrag6cs tuturas

ii importante hesse momento sa)ientar o uso do termo ''verdade '' peso
autos, sendo esse traduzida por ele, is vezes, como "realismo '', em sous textos a

respeito das antes plasticas. Aqui, o terms possui basicamente tr6s significag6es
em primeiro lugar, ''verdade hist6rica '' -- ha uma responsabilidade atribuida ao
artista ao reproduzir na tele uma cent hist6rica ou cristalizada peta tradigao
literiria ou de outra natureza. Em segundo lugar, a ''verdade '' da representagao

figurative, que dove ester de acordo com o que se v6 na realidade e na natureza
E em terceiro lugar, uma correspond6ncia 16gica entre o temp escolhido pelo
artiste e o tratamento do mesmo -- desse modo, embora Guanabarino tends a

rejeitar o uso de alegorias, essay podem ser autorizadas cano o temp da pintura
sega, ele mesmo, aleg6rico

Deve-se perguntar, por6m, at6 que ponto esse ''verdade'' refers-se nio
tanto a uma correspond6ncia da representagao .pict6rica com a ''realidade'', mas

ph g

Edigio Espccial, dc 9 de julho dc 1 888, paging 3.
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a uma correspond8ncia com um modo especffico de representar a realidade,
tido coma ''correto

Em O Pa/RI Guanabarino publicou, em 1900, em comemoragao ao
quarts centenirio da descoberta do Brasil, uma s6ric de artigos com uma breve
hist6ria da m6sica no pals -- sempre lembrando, por6m, que o Bt'anil nfio posstli
uma hist6ria musical efetiva, a qual kinda precisaria ser construfda )untamente
com uma arte verdadeiramente nacional, ]igada a construe:io do Brasil
republicano

Guanabarino pardcipou de porto das lutas armadas em revolta contra o
governo de Floriano Peixoto, como reporter militar. Foi at6 o Parang coma
oficia[ da brigade dc guerra que visava a hbertagfio do general Carneiro, na
cidade da Laps. Por sua dedicag:io, foi nomeado oficial honoririo do Ex6rcito,
cm decreto especial.

Como jornalista, usava por vezes os pseud6nimos B//.rca-Pf (que pods
ser encontrado em O Pa/Z nos artigos com o titulo Foia e/ei, com cr6nicas politi-
cos c de cosnmes, dc tear crfdco e ir6nico, no inicio da d6cada de 1 890); \fa//oi
,4/e/// (do Ca /a da Ue/Za); Ca##a, em cr6nicas de costumes ou teatrais, de O
Pa/?/ ou na coluna .I..,/pnu/ da I/Ida FZw/zvZhe//re; e .f#/' 70, no folhetim Peso .A4w#do da.f
,4#eJ dolorma/ap caz //I/?reza, entry os ands de 1917 e 1 937

Foi um dos fundadores da Academia Livre de M6sica, inaugurada em
28 de margo de 1897 no Liceu de Aries e Oficios do Rio de Janeiro, tends fido
seu o discurso oficial de abertura -- publicado em O Pa&. A academia foi inau-
gurada sob a diregfio do maestro Cavalier Darbiny, tendo Guanabarino como
membro do conselho deliberativo e professor de hist6ria da m6sica e est6tica
Por vo]ta de 1 900, la tinha em e]aboragio um ])/ch/7Z/h f/ air£P92#ro iWw.r;cu/

O dia 7 de abri] de 1908 alcon mercado como data da fundagao da As-
sociag?io da Imprensa (primeira denominagiio da Associagfio Brasileira de Im
prensa), na esquina da Axenida Central com a Sate de Setembro, no Rlo de
Janeiro, criada palo jornalista de O Pa#< Gustavo de Lacerda. A associagao tinha
como um de deus objetivos habilitar o pretendente a colocag:io no jornalismo --
ou deja, ''profissionalizar'' o jornalista -- e Oscar Guanabarino como um dos
eus fundadores.

Guanabatino participou kinda do Jana/ Fa/adD, patrocinado por d
.ZZx.r/rur2o BxnilZe/nu, que consistia na apresentagao oral de um matutino por gran-
des names da imprensa carioca(Costa Rego, Viriato Correia, Paulo Gardenia,
BatistaJunior, Bastos Tigre e Joie do Rio), no Cine-Teatro Fanix, cm 1914. Era
responsavel pda segao teatral. De 27 de setembro a 20 de outubro de 1916, to
presidents provis6rio da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT),
sends sucedido porJoao do Rio.
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Em 1917, Oscar Guanabarino passe a colaborar sistematicamente com
Jana/ da Compo?erfza, escrevendo o fo]hedm ]De/a V da daf .4#fi por vinte ands,

at6 sua morte, em 17 de janeiro de 1937, no Rio de Janeiro. Nesse folhedrn
um dos 61timos sobreviventes na imprensa brasileira -- o tutor levantou
po16mica com sells ataqucs ao movimento modernists de Sio Paulo desde os
s€tls prim6rdios, principalmente ao compositor Heitor Vida-Lobos. Consolida
se coma um ''baluarte do passadismo ''. E provavel que, at6 sua morte, o autos
nunca tenha feito uma viagem ao exterior, coma era comum entre os
ntelectuais e artistes de sua 6poca, nem que esse fosse uma sua preocupag:iio

Para ele, que de cato colecionou grande n6mero de desafetos ao longo de todd a
sua atividade como jornalista -- dentre des, Aur61io de Figuciredo, Facchinetti,
Pedro Am6rico. Victor Meirelles e Carlos de Leet -- o grande modelo de
compositor nacional Mnda era o tutor da opera O G/vann//4 Carlos Gomes
Hole, sells textos constituem, kinda, um testemunho vivo de ao memos 60 argos
da hist6ria das antes e das instituig6es culturais brasileiras

labia
Disc

ColiJ:

dc Araujo Guerra Grangeia. Formada cm Educag
tuallncntc o prolcto dc pcsquisn dc mcstrad(
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AS ARTES PLASTICAS EM BELO HORIZONTE, DE 1918-1944:
ANIBAL MATTOS E SEU TEMPO

Fabrizc Santos Pousa
fabrizepousa(@!yahoo.com.for

Introdugao

O interesse em estudar a arte produzida no inrcio do s6culo XX. aliado ao dese
lo de conhecer mats sobre a produg:io artistica em Belo H.orizonte levou-me a
elaborar este estudo

A produq:ao historiogra6lca a respeito da ptodugao artistica no Brasil
tem sido exaustivamente escrita a partir do marco da Semana de Arte Moderns

de 1922 ocorrida em Sio Paulo. No entanto, a hist6ria da arte, e em especial a
da arte mineira, vem sendo abstraida do contexto gerd e particularizada em
excesso, criando-se uma situagao a parte dos acontecimentos hist6ricos. Ela 6

estudada quase sempre isoladamente, sem nenhuma an6.mise profunda e que fun-
damente os sells pressupostos artisticos ou que a relacione com seu contexto
hist6rico do qual se insert a sua realidade

E hesse scntido que exploramos neste artigo o estudo da atividade
artfstica no periodo compreendido entre os anon de 1918 e 1944 em Belo Hori-

zonte. Estes argos anteccdem e, de carta forma, determinam e explicam certas
especificidades do perl odo em Belo Horizonte que habitualmente ' 6 considera-
do pda historiografia do assunto como a efetivagao do Modernismo nas artes
plasticas produzidas na capital mineira a partir da vinda de Alberto da Veiga
Gdgnard (1896-1962) para a cidade em 1944. Tends em vista a defasagem de
trabalhos que abordem este periodo proposto, a culture ardstica do belo.
horizontino dente perl odo foi tratada at6 agora, com raras exce96es. de maneira

pre-conceituosa e pouch esclarecedora sobre o ambiente artistico. Objetivamos
portanto, a16m de revisar a produgao historiogrffica referente ao temp, tragar o
ambiente das antes-plasticas da 6poca, pols consideramos importantecomo
processo de um movimento hist6rico -- o modernismo

Delimitamos o periodo a ser analisado a pat-tir de 1918, data da criagao
da Sociedade lvlineira de Be[as ArE:s por Anibal Marcos (1 889-1969) ], ar6 1944.
quando Guignard chegou a Belo Horizonte e ftlndou o Instituto de Belay Artes

e quando tamb6m aconteceu a Exposigao de Arte Moderns de Belo Hori-
zont

AYAj:A, Walmu. D/ffazvg/h de Ph/orz'v /Bxul&;mi. Rio dcJanciro: Editors Spala, s/d
{\ F:!RIN, lvonc Ldx7.a ct a1. .4 Es£oia Gttignard }la Ctllt:tra Modeniista da }Uittas Gerilil: 1944- 1962. op.
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Consultamos tamb6m bibliografia sobre o assunto no que se revere a

::=""'==H=:=E==:=
Coma suporte te6rico, usaremos alguns concertos formulados por

pals coma em Belo Horizonte

Apontamentos para um conceito de arte moderns e de modernismo

=l. ==1=xu :W:llm$$B
I vv'sabre assunto. Para tanto, fez um retrospecto reflexivo acerca dos concertos
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construfdos historicamente sobre a id6ia de modcrnidade e de modernismo. em
speda\ na tacante a"a cuifwra da ademidade fo{, desk a infcio, iKherlipa a }d4h d8

nzodertlidad€' 3

Soubirats escreve que

a d€ ptiotieniidade $ We o nlcsrllo ten@Q till {lne adcPwgwsso este }lidissQilttlclNict te tttlida a ela. 3& des € ttlxipottta e
'ts!',s-"lanlifo « ',,od''-:. ia*t*ti$ca-s. ""', . *:'i'' e }"sniP6e, c', est-, «dth, , ,,':'., &o . ,,I,*'ta*t€a. A Modal &de € !',,,':

!:' """:'';:l,,=':£='yl:.: T'"P:".,:'..; ' '.,.,.&'*.,, i; "',I.. .i,;. Mod'l;'ld;del' =;:":'P.;=1='1;;'1:=,;1";.

O concerto de modernidade, em gerd, 6 concebido de forma aberta e
gnificando renovaq:ao e questionamento das coisas e das id6ias. na €terna

rcjeiq:ao ao passado. Progresso e hist6ria, liberdade e Fazio, ci6ncia e revoluclio
desenvolvimento da tecnologia e industrializagio sio os tcrmos cunhadosnas

teorias de modernidade do s6culo XVlll e XIX. Cristalizados no tempo e no
seko da sociedade, des serif o objetivo contestat6rio das id6ias modernistas
atlma total rejeigao passional e criativa de repulsa ao processo de embru
tecimento do ser humane. Este situaS:ao ambigua do progresso material e
conseqtiente arise do homem levaram, de um lada, a exaltagao da modernidade

e por outro a sua negagao. O modernismo traduziu-se na insatisfaq:ao, manifes
tou-se na ordcm do imaterial c da est6tica, celebre'ra as transformac€5es mate
dais oriundas progresso, mas denunciavam as do espirito

No decorrer do s6culo XIX a critics cultural a modernidade intensifi-
ou-se e, aparentemente, a f alta de esperanga cedeu lugar ao niilismo. Era melon

Tlico.o que estes homers sensiveis ao seu tempo diziam em suns obras de arte
Refletiam, claramente, sobre o que des consideravam causa perdida. A dcscren-
ga e o desespero assumiam na vida pratica hibitos pouch ortodoxos como alco
ohsmo, drogas, e novak experi6ncias sexuais. lsso 6 possivel de ser visio na
produgao ardstica a partir de experimentos com novos estilos e novos temps
Os ptntores impressionistas criam a est6tica da rupture e a libertag5o da sub-
jetividade. Podem expressar este ambiente degenerado e desiludido, pols estes
e comportam coma :ka/ff#e" da cr6nica da \ ida#z de-i;?r/e. 5 0 ataque a razao

caracterfstica central da culture da modernidade, aprofundou-se kinda mats com
as teorias de Freud sobrc o inconsciente e a irracionabdade.

Num livro de 1991, encontramos a arte produzida no s6culo XX con
ceituada e trabalhada a partir de cada uma de subs tend6ncias. Segundo o autos
dente hvro, Nikon Stangos, o questionamento e a releiq:ao ao passado represen-

<llJMR, «.:\baan. Da Seciedade P6s-! ldlfstrial& P6s-Modertla: Ne!'as feet'ias sold o aziz dt} cavite IPedtteo. Rio d
Janeiro:Jorge Zahir Editor, 1997. p. 97. '

SOUBIRATS, Eduardo. Da zia/{g/r 7 da aa.pd;-#yodf-n/a. Sio Patio: Nobel, 1986

&'FIBER, Eugcn. Fra#Fu; Fh-dp-J#r/p. Sio Paulo: Companhia das Letras, 1989, 356p.
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taram uma verdadeira revolugao artistica perceptive] principalmente nas antes
visuals

Aq ilo a qlte eba tlo t getledcal#e tle de ade modenia, n$etindt} ouhas atittides att&loWS }la soiic&de, tepiolt-se lima jetta

ibedadara exlDtositta !:o it ido do s&cnlo, contra a oPWSsio de pwSSUPostoS Com jwqii t:cta Coal le itc acettos elie t&d' .G

*."', ,:l::b=':1'';,=,1"1:111=1:1' ; i,=1=1=: =ii:,li:T£1% : :l

A arte em Belo Hlorizonte, 1918 - 1944: qUcstao aberta sobre a arte
modcrna

miximo dovogara.OdemiBe na cidade te, nos plimeiros anon desde a sua run-

1. Um simlo dc Ills:aria das fides }6sticas el?r Belo Hodqaltte, Q P. dt
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e da industrializacio.jo aq:o urbano reordenado em fung:ao da ascensio burguesa

lugs ?lzaltifesla€Bes do io\i }!et

gu is petites em collilfRt, Foie-se pele,
tlsica{, ao co+th&$t} do qte acolilece tl.

Died ntista - Q de Sa€} }
P{ r qle lnotiTos n o

mbiettlePa !istd

!t} e a de N\i!

}'wrQlll efii }v\. wssBe
te tP ra leas, e {€1111

10 ca Po l&stiw c

« g==£:H=U3.z=Us£:z=;::Zc a ai'fzvhnu da madfnv;dado.

clo Florizantc. In.: FABRIS, Annatcrcsa. Ez#zz

DIAS, Fernando Corrcia ct a]. O i\4adae /o iWademllcza ew h/har Grnu& ///m h/pPaXaFi ;aihl@&U. OP. cit.
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econ6mico e social que passava Sio Paulo e, disse o pr6prio Dias ''j\4;ma.r ern

;;L=:£/U g,£:,;.T$Z;Fg ££mZH3. :£=
e abdnum cu ; ZUof .para a

d f;dadi". IS

f de valor para nosso artigo o trabalho desenvolvido por.lvone.Luiza
Vieira no tocante a emergancia do Movimento Modernists em Belo Noozonte
nos amos de 1930 e 1940. Ela a€irma que

=$;iz££z$Zii,='z=Z==Z:'=Zi=% z,z;':.='fizz,l"''","."",""«"'
As inovag6es do trabalho desta pesquisadora sio muitas. Ela registrou

artistes e eventos at6 entio esquecidos por nossa hist6ria, homo tamb6m reno-

SANTOS, Cri:
qucstao cm abcrto. ..4
t; VIEIRA. lvonc Lu
llist6da das fides }16stica

ylE]RA, lvonc Lui

,ila ct al. Nlodcrnism
fist € Cet! tltilra. OP. clt. P

1. Emctgancia do Nlodcr
lzi Be Q HoriWtlte. oy
I ct al. .4 E.rrofa G &//aMi

itcratura c artcs pl

smo. In. RIBEIRO, Marina Andres (org.) ct a]. U '

C#!!nra !Aodmlista & M.i as Gwais: 1944- 1962. aV.

Rm paradoxo c uma

cit.
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vou a discussio e transferiu o marco do Movimento Modcrnista na capital para
a realizaq:ao da Exposiq:ao de Bar Brasil de 1936. Mas assim como fez Cristina
Avila, lvone Luiza Vieira tamb6m acusa a Sociedade de Betas Antes e o seu
diretor, Anibal Mattos coma os responsliveis peso atraso nas artes plfisticas em
relax:io aos acontccimcntos de Silo Paulo

Sendo assam, massa pesquisa mostra que ha uma habitual anihse sobre
os aspectos das antes pllisticas na cidade coma sendo atrasados por influfncia
de Anibal Mattos, mas em nenhum destes trabalhos pesquisados fundamenta
argumcntos satisfat6rios que comprovem subs anirmage5es. Ambas as atltoras
rotulam o ensino de artes coma acad6mico, mas nio explica a agro do mesmo
tio potlco sua historicidade. Observamos nestes trabalhos at6 aqua analisados e
citados uma grande resist6ncia, por parte dos pesquisadores de trabalhar com
outras manifestag6es artisticas que fogem dom molded do Modernismo

apresentam-se muito mais avaliativos a parter de refer6ncias external que
propriamente um resgate hist6rico e explicativo do mesmo

Para compreender o memo artistico em Belo Hlorizonte nos amos dc
1920 at6 1944, faz-se importante, resgatar os trabalhos de Anf bal Mattos na
cidade em favor da culture artistica

A partir da segundo metade da d6cada de 1910, o panorama das artes

p[asticas na capital mineira iri modificar-se sigdficativamente com a present:a
de Anil blattos. Nascido em Vassouras (RJ) ern 1889, estudou na Escola
Nacional de Betas Antes, sob a orientagio de Batista da Costa e Zeferino da
CostaiV. Sua atuagao na capital mineira dinamizou o meir das antes plasticas
organizando exposig:dcs e eventos culturais como os Sa16es do Consul'ho Deli-
berativo, quando aconteceu sua primeira aparigao. Em 1918, ele funds a Socie.
dade Mineira de Betas Artes, que posteriormente darin as bases para a fundagao
da Escola de Betas Aries 18, fatores que contribuiam para a revitalizagao cultural
da cidade. Marcelina das Gragas de Almeida, aponta a modernidade nos traba-
Ihos artisticos de Anibal Mattos a partir de seu cantata com George Grimm
E kinda discutem acerca da modernidade em subs obras de arte alegando que

Cf. hIA /\neal. H//#a/ A/a/yai r i /r aeopa. Bclo I'l{
Nludcipal dc Culture, 1991

THAI-A., \Ndmxt. Diciondrio de itttfires brasiZei s. p.GR

Este artista atuou no Brasil coma professor dc artcs plisi
rcsponsivcl por dctcrminndas inudangas na conccpg:io dc
) gnlo Gfilnpli:paisa$snlo btasileln do sic io )<})<1, y=ZS.

Prckitura dc Belo FI

Rio dcJanciro clo final d
Brasil. Cfl: LEVY. Cat-l Rob
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4i ta Rite, em diva'ses momultos, stla okra tetttJa s\de veto pr })isloriado s t cHtictls de a e conti acad&nlica e palttada ea
{etlietitos !tadiclotiais, { pwciso lectltt )ecef bite {ls des lte Brasil, esP claltneitte tto i ii{ o {to s : o, till fail a\lic lidade de

reltolrar- se c atlaptar-se &s not as te ld6t das estitiais da },allgftatda ttfwPiia

Eduardo Frieiro escreveu sobre Anibal Mattos em 1926 que

M U ai%azz : Z zzi Z$z I
i)a Ntatfos o seat pritlcba{ pltpl.!do?

Caminhando nests direg:io de Eduardo Frieiro, voltamos a citar Cristi-
na Avila. Numb entrevista a um jornal da capital, em 1 991, ao se referir a Anibal

Mattos nos diz do sell significativo papel para a culture belo-horizontina Naslll: ;h;;i '.i.:.I,.,.=.;**.;*.«':.*:""1"FI'.llTl!:'*?TLUi.':.

I # $4Ul£:a'i ;i£:x gs
Eiillih x I kw

270de/7 /iJ2zde /7z2 jbfHf#/'a de .,4#/'ba/ ]Wa/h.f ' 24, de olde podemos ter uma visio do
que foia atuagao de Anibal Mattos na cidade. Ele organizou a16m de dtversas
exposig6es individuais de artistes, coma tamb6m coletivas e sa16es de arte. Em
1918, unto a Oswaldo de Araujo, de Eduardo Frieiro, dentre outros funda a
Sociedade Mineira de Bells Artes que tinha o objetivo de fomentar as
exposig6es Anuais de Bells Antes -- que merecem destaque forum a de Zing
.Alta em 1920, logo que este artista retornou de deus estudos na Europa, o Sano
Feminine de Belas Antes e a primeira exposigao de artistes mineiros em Sio
Paulo, em 1933. No campo pedag6gco de Casino de artes, a Sociedade tinha o
intuito de promover curios de ensino profissionalizante de antes na capital e o
fez durante quatro ands. Foia Sociedade de Bells Antes que deu as bases para a
Escola de Bells Antes na d6cada de 1920

Cf.: /\LbIEIDA, hlarcclina das Gragas. Belo j-lorizontc, armial c mccr6pole: mcm6ria das artcs plisticas n
lnital mincira. In. RIBEIRO, b'larva Andres(org.) ct al. Ua flim/a dP dual irh dar adff.paJ/iJ m Bgh Har£V /-

I FRIEIRO. Eduardo. As nrtcs cm hlinas.

!z Slo:.NTO I Crrcnsa Oficia], 1 926 nal Fstado dc blinds dc l0/09/1991 . Rcfcrcntc a cxPosig:io

SILVEIRA, Victor(orO. i\4i/ai Gexue.f cav /92.5. Belo
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H

:mogae r$resetltativa dos !ogarei

Anibal Mattos troupe para Minas a pintura ao ar livre, retratava o que
via na natureza que o cercava e transmitia pdas suns pinceladas as sensacocs

uma interpretagao emocionada da sua realidade. Enfim, as caracteristicas pre-
entes na pmtura de Anibal Mattos nos fazem perceber sua imports.ncaa para o

contexto arti$tico, uma vez que a arte moderns estava ocupando c
' '''': "

conquis-
tandy espago. ' '"'"'''' ' '"''':l
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LYGIA PAPE E H£L10 0ITiCICA: POSSIVEIS CONEX6ES POiTICAS

Fernando Pequeno da Silva
fernandapequeno@bol.com.for/ fernandapequeno@yahoo.com.for

Tanto 1"161io Oiticica, quanto Lygia Pape sio artistes de grande significancia pa-
ra a modernidade est6tica brasileira. Atuantes desde os ands 50. no meio artis-

tico do Rio de Janeiro, Oiticica c Pape apresentam po6ticas coerentemente efi
cafes. Companheiros desde o infcio com uma arte geom6trica, os artistes, mMs
garde, forum c6mp]ices numb arte ambienta] e performatica, muito preocupada
com a viv6ncia do espcctador

A. insipi8ncia de uma Historiografia da Arte Brasileira, no entanto, faz
com que se veda H61io Oiticica apenas como idolo e, Lygia Pape como uma
artiste lateral, tornando-a praticamente esquecida pda critics de arte brasileira.
H61io Oiticica, acabou por transformer-se num mito, molto pouco questionado
ou criticado. A formal:io dense scone de brasihdade, ao inv6s de hcilitar. s6 di-
ficulta as anahses, pols embora encontremos material em demasia sobre o artis-

te, precisamos abstrair e mesmo desconsiderar certos estudos, scja pda superfi-
cialidade de sells exames, deja pain cstreiteza com que adam com os datos este
ticos, desconsiderando circunst6ncias e contextos relevantes para o cstudo das
bras de Oiticica ou ainda pda incongru6ncia de enquadramentos infundados

Lygia Pape, 6 uma artiste pouco lembrada, mas que possum uma produ-
gfio tio marcante, cuba forge nio permitiu que as obras se tornem datadas. Des-
sa maneira, somos instigados a investiga-las e a proper exames minuciosos, de
madeira a reconhecer postumamente, a artiste de grande relev6ncia que Pape foi
mas que infelizmente nio obteve em vida o reconhecimento a altera. Embora la
sega assimilada e fortemente institucionalizada, Lygia kinda 6 uma artiste muito
pouch estudada

A16m de contemporaneos e amigos, os citados artistes apresentam se-
melhangas ao navel das linguagens, que vio muito a16m do circunstancial. As
afinidades entre os dais artistes s:io muitas: a comegar pda atuagfio sincr6nica

em grupos coma o Frcnte (1954), Neoconcretismo (1 959), ambos apresentam
po6ticas que muitas vezes se tocam, em diversos aspectos.

Um e outro se apresentam coma artistas gaz/cBe, e que manifestam uma
posture crf tice frente is instituig6es de arte. A via la bastante explorada 6 a
aproximagio com Marcel Duchamp no tocante ao questionamento do estatuto
da arte. Sega Lygia Pape, com subs Cazlxa de BaxaZa.r e Cafxa de F0/7w&ai ambas de
1967, deja H161io Oiticica com todas as suns proposig6es culturalmente anir-
quicas, tail coma sells.Pana#go.IZf. de 1965, fazem critics ao bin6mio obra / mu
seu. A preocupagao vivencial, com o espectador, que desloca a arte do compro
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misso est6tico para encar4-la como comprometimento 6tico, 6 enfatica nos dois
artistes. Ambos valorizaram a experi6ncia do mesmo, nio coma puzo deleite
est6tico, mas coma criadora e transformadora. . :

Tanto Lygia Pape quanto H61io Oiticica, no entanto, tem uma visas
6.ntica do suieito, diferente da de Lygia Clark, por exempjo .Esse

Qltima artiste ' aborda '' o sujeito coma um ser continente de uma
interioridade

Os experimentos de LygiaPape com o - .acuagio desses individuos no mundo. a de 1968), e de Hflio

Oidcica com os Nl#iof (de 1969), tocam se no que se revere .a um. novo

::::.:'.:.: ::: :=T='=$1'=:;
:=1::w=.='=:!:::=;:;.

to 6 mais do que ester nele, 6 crescer com ele, 6 dar significagao a casca-ovo
Xs experiancias corporais diretas, nos dois casos, funcionam

como uma

esp6cie de ritual de superag:io do comportamento repressivo que o Homem
tem no mundo. No lugar de novidades est6ticas, sio proposig6es que tem a
pretensao e a responsabilidade com os ''desenvolvimentos politico socials.em

11=1E,$!il::==E'='li=.:==: : :'=1;:;} ;; E::
,4 No/11fh, intitulada "Lygia Pape Cineasta '', 6 possfvel ver a artiste falar da

atuagao de seu trabalho dentro do que ela convencionou chamar de espago
portico: "meu trabalho este. dentro de um espago do Homem, no sentido de
atenuarasdificuldadesqueeleenfrcnta ''. . ..,- - ' ' ''a ,

H61io Oiticica, em texto de dezembro de 196/, tntttulaQO ''.spare:i'
mento do Supra-Sensorial na Arte Brasileira"t, fda do comprometimento do
artiste em relagio ' ao espectador, ''proporcionando-the proposig6es

abertas ao
T . . .. .:

sensoriais habituais, para a descoberta do seu centro criativo interior, da sua

In OITICICA, 1-161io. .4p;m aa Gru//dp ]ub;dp//u. Rio dc J:
OP. Cit. Pg. 103.
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espontaneidade expressive adormecida, condicionada ao cotidiano. Tsto implica
uma s6ric de argumentos impossfveis de serem aqua discutidos: de ordem
social, utica, pol.inca etc''3: syria o ''exercfcio experimental da bberdade '' do
qual Mario Pedrosa foi mentor.

Outro conccito v6.lido a scr cmprcstado seri o dc ''Mundi-Abrigo '' de
Hobo Oiticica, uma vez que esse tele abarca o mundi (e a \ ida) coma processo
de construgao/ experimentagao coleti\ a, "nio some de shields individuals mas
lbrigo-guarida global''4.- Prop6e, kinda uma reInS:ao sujeito-objeto que se quer

conflitante e, por isso, transformative. "Descondicionamento jnio sublimati\ o
nao-catardco) de patterns de comportamento 6 radical: into 6: irreversix el".S
Dessa forma, prop6e uma relagio ativa do sujeito com o mundo e um compor-
tamento transformador. O elo com o conccito de ''Espago Portico '' de Pape
anteriormente citado 6 literal.

A nog:io de indivfduo trabalhada c pregada por Pape c Oiticica parece
ser semelhante a da abordagem que Rosalind K.rauss hz do sujeito em O DwP/o
N@a/Ma6, capftu]o do ]ivro Cam'M&oi du Esr//iywna iModema. Ao negar o que ela

champ de "vida interior da forma '' ou sein, o ''centro '' da escultura homo conte
de sous significados, a aurora ata Donald Judd, para enfatizar que o mesmo
rejeita tamb6m o modelo de Eu que sup6e personahdade e emog:io como
clementos que habitam o individuo. O mesmo artiste naga a arte bascada na
llusio, na metifora daquele momenEO psico16gico privilcgiado(porque privado)
para afirmar a prevdancia de uma arte objetiva e publica. Esse canter de
:exterioridade '' das obras minimalistas pods ser estendido a abordagem do
;ujeito pretendida por Lygia Pape e por H61io Oiticica. E )ustamente esse
sujeito descentralizado, do qual l<rauss nos f ala, que vai interessar aos dots
rtistas. Ainda para l<rauss, o Homem "minimalista" je, nesse faso, vamos

entend&-lo tamb6m coma o Homem de Oidcica c de Pape) 6 an6nimo, sem
centro, sem interior. Dessa forma, podemos observer que as experiancias tanto
de Lygia Pape qLlanto de H61io Oiticica n:io se d:io somente a navel psico16gico.

Dessa madeira, pretende-se localizar os dots artistes num entre: se por
um lada a experi6ncia com obras minimalistas 6 objetiva, publica c literal, por
outro, a cxperiencia com as proposig6es de L} gia Clark 6 subjetiva/ psiquica.
Ja Pape e Oiticica estariam numa esp6cie de busch por urns objetividade sensi-
vel ou por uma sensibMdade objetiva que se quer, por isso mesmo, utica e poli-
ticamente comprometida com o Homem, enquanto coletividade atuante no
Mundo e nio como subjetividade. E embora as percepg6es especi6icas sejam

OP. Cit. Pg. 104.
Folder da cxposigic
OP. Cit.
In "Caminhos da E

'F161io Optic

lltura Mod

Nlundo Abrigo '

a". S:io Paulo: Nl:

Arte Contcmp'

Fontcs, 1998.

1989

235



stlscitadas pdas viv6ncias corporais diretas, seus resultados nio sio experi16ncias
sensoriais privativas ou excltlsivas: peso contrario, o particular e o privado dio
lugar a pluralidade e a uma proposigao cultural mais anarquica. Com isso, os ar-
tistes prop6em uma culture que parte do sujeito, com dos culturais EFETl-
VOS e que sc fazem, dessa tnaneira, politico e socialmente interventores

Esse concerto de lateralidade, de ''exterioridade '' tamb6m legitima uma

abordagem da cor em amboy os artistes: tanto no cano das &;/a/exnh e dos mZe&-o.f

e.pachh de Oiticica, quanto no das /ere/an?i c /fe/ai de Pape, a cor parecc qtlerer
propagar-se e ocupar o cspago, quase como uma presenga escult6rica. Portanto,
uma aproximagao entre os doin artistes conscguida atrav6s de vinculag6es po6
ticks n:io poderia deixar de considerar a anilise do problems cromitico em
ambos. Tanto Lygia Pape, com suns /ere/an?.r e /Ifelai, quanto H61io Oiticica, com
sells mZez'oi e.pazzah e ZpJZa/farah, a cor parece possuir um sentido arquitet6nico
escultura)

Oiticica e Pape, como os demais artistes neoconcretos nio concebiam
a visio como uma dimples experiancia utica, mas sim como dependente das
vivancias, uma vez que esse envolve o compo todd. Nesse sentido, passe a
ocorrer uma amphag5o da experi&ncia visual na dines:ao do ''ultrasensorial''. lsto

mplica tamb6m o descnvolvimento das quest6es vividas pda cor nos doin
artistas: a experiancia com esse deixa de ser ptl'amente visual.

No caso dos ReZez,o.r E.pafhh de Oiticica que datam de 1959, a principal
caracterfstica 6 a transigao da tele para o espago ambiental. Silo estruturas de
madeira cortadas em formal irregulares -- memos finitas que as formal regulates
tats como quadrado, cfrculo ou triangulo - pintadas com cores vibrantes
vermelho, laranla, amarelo de forma a preencher o espago com cor. No caso, o
uso da monocromia enfatiza e isola a cor nunn momento 6nico de ag?io.

O mesmo ocorre com as BzZa/frni}(tamb6m de 1959): as places de ma

deira estio suspensas, como sc flutuassem no ar, exigindo do sujeito-obser
vador uma exploragfio: para desvendar esse obra, deve-se in\ estigar as suns
v6.fins potencialidades, as suns diferentes facetas

Tats obras explicitam, a16m da ocupag:io virtual do espago atrav6s de
cores pulsantes, a preocupagio neoconcreta de incorporagao do espago red e
da vida cotidiana a arte, de modo a faber a obra transcender a sua materialidade,
estendendo-a para a16m de sous limites fisicos

Nas dubs citadas series, atrav6s de uso de formas nao-regulares, o ar-

tista articula pianos de diferentes tonalidades da mesma rdz cromitica. Por6m,
os tons e sobre-tons, aqua, n:io possuem um sentido ilus6rio ou renascentista na
tentative de delinear e salientar o volume das formal. lsso nio sc faz necessirio

uma vez que os pianos articulados alcanq:am, por si s6, a terceira dimensio. Pelo
contrario, HO nio 6 um tonalista, um matissiano na busch por Aquela Cor
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cores que Oiticica usa sio industrials, chapadas, purrs e vibrantes. A cor cm
H6ho, assim como em Mondrian, 6 pure, primaria, chapada. E devido a madeira
coho essas obras sio expostas Csuspensas por flds de n) lon de maneira a softer
a aglio do vento e a proletar sombras) e tamb6m polo hto de oferecerem diver-
ts possibilidades de visiio, os reza/uo.f e.pa&yh;x e as &£ZaX?rn/i forncccm a sensaq:!io

dupla de concentragao e expansao da cor. Ha um sentido arquitet6nico em que
a estrutura incorpora o espaq:o, de modo a relacionar a cor das places e o espago
que as circunda. E ha tamb6m a ag:io da cor em relax:io a si mesma, esp6cie de
movimento dc interiorizag:io e expans:io

Ja L}'gia Pape explore as possibilidades da cor cnquanEO luz em suns
xilogravuras intituladas Ter?Zanpi. As primciras gravuras datum dc 1955 e la sio
geom6tricas, por6m, das kinda nio tocam a margem do papal, kinda persistindo
uma esp6cie de margem. O loco, portanto, se dad sabre as obras da mesma
arie que forum realizadas mats tardiamente, cntre 1957 e 1959. O enfoque

nessas f?reZarei posteriores se data polo fate de das li sangrarem para a16m dos
limited do paper. As gravuras de Lygia Pape v5o gradativamente passando a
tocar a margem deixando, assim, de hover dusting::io entry figure e funds: o
papel passe a ser dodo ocupado. Antes kinda era possivel detector, pda presenga
dos espagos em bronco no suporte, o que era o fundo e o que era a figure.

Nesse caso, a linda 6 tamb6m luz. As cores escolhidas sio o bronco e o
preto, por serem limpos e puros, fornecendo, dessa forma, a identidade neo-
concreta e a indistingao expressive entry as cores: a possibilidadc de resolugao
do problems do espago em uma superficie bidimensional 6 gerada pda dinfmi
ca dos cheios e vazios. Os positivos e os negativos se integram atrav6s do rom-
pimento com a superflcie, permitindo a saida do espago bidimensional para o
espago real. Tal processo se deu pda abertura de fendas na madeira, o que
permitiu o aparecimento de fiestas de luz

A. dinimica de espago aberto c espago fechado cai por terra, uma vez
que o papel passa a ser totalmente ocupado. Os cortes na matriz madeira sio
feitos coda vez mais dentro dos conceitos de espago construtivo: o trap:o 6 rigo-
rosamente controlado, geraldo retas que excluem qualquer range expressivo. A
forma coma Pape trabalhava a xiao, s6 com formal geom6tricas, era o que
importava: a artista interessava o processo de corte da madeira e nio a sua
tiragem. A monumentahdade dessas obras 6 conseguida pecos ecos de luz que
se propagam para a16m das limitag6es fisicas do papel.

Na fain da pr6pria artiste:
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'Os broncos comcgaram a crcsccr a crcsccr dc uma tal maneira c a pr6pria chapa foi vazando porque comccci

. graver dc tal modo a chaps quc acabava virando cscultum. Entao, algumas matrizcs voc6 pcgava c lcvantava
ma cspfcic dc cscultura... uma cstrutura abcrta:

As gravuras sio diretas e prop6em uma nova perspective de.espago:

uu-gio. Sua monumentalidade e sell canter expansivo prov6m du. Lygia Pape
foi abrindo cspagos "em bianco '' atrax-6s de sulcos na madeira at6 consumer o
espago da gravura, at6 que chegou a luz total. Passou, entao, a atuar no espago

A pardo dessa atitude inicial, podemos entao, abordar a .Z'f?M N ' 1, que
tem a sua primeira versio em 1979, sendo retomada e remontada em 1991. Os
h)s de cobra estio dispostos de madeira a sugestionar a aparfncia aberta de
ma teia. de madeira a incitar a participagao. Aqui, por6m, coma nos .Pe//e/xazpe/s

de Oiticica, as forges centrifuga e centripeta parecem agar em concomitancia: ao
mesmo tempo em que se 6 convidado a penetrar a obra, ela se mostra como
uma interfer6ncia, coma uma esp6cie de guido no espago Aqui, mats uma vez o

legado construtivo apatece na geom6trica e ritmica repetiq:ao disses bios que, es-
trategcamente dispostos coma teia, enquanto forma que nao.possum .um .nicleo

radon, nos fazem pensar em Rosalind Krauss e no sentido da exterioridade da
forma.

A /feM possum para a16m de seu rigor constmtivo, uma rica alianga
com

a exploragao cromftica e espacial gerardo uma esp6cie de po6tica da disperse:
Uma vez que parece ester em estado de lat6ncia, a item espera Polo momento da
revelagao problematizando, assam, o par transcend6ncia-imanfncia. A

obra 6

nada por ranhuras e estrias que formam(es) -- quinas. Nas palavras da pr6pria
artiste, a /yeM serra uma esp6cie de ''gravura feith apenas no pensamento e que
no real surge em bios de cobre, como um proleto arquitet-3nico '': potancia dini-
mica entry o visivel e o invisivel

Assam. dadas as devidas diferengas -- em Pape, a cor 6 luz e em Oiticica
6 adensameruo e saturagao da superficie, em ambos os artistes a cor se expande

para a16m dos ]imites efetivos impostor pelos ''objetos'', ou deja, ha uma rever-
beragao, numb emissio difusa de ecos crom4ticos no espago

'DossiQ Lydia Pape'
1998.

In .4de d ' E//lahr n' 5. Rio dc Jane Nlestrado em l-list6da da Arte. EBA / UFRJ
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