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APRESENTAQAO

O I EH.A foi organizado por alunos do tnestrado em Flist6ria da Arte do IFCH
Unicamp, visando abrir cspago a coinunicag6es c debates. Scu objetivo foi pro
porcionar a interag:io das divcrsas areas voltadas ao escudo das artcs, corrclatas a
pinttlra, escultura, arquitetura, fotografia c crf tice dc arte, dc modo a ampliar, inccntivar
e aprofundar qucst6es sobre arte e culture. Considerando as paras oportunidades para
divulgagao de trabalhos, sobretudo os de iniciag:io cientiflca c mestrado, o I El-IA
abriu-sc a todos os n£veis de pesquisa, tratanclo dc t'cvis6cs historiogrificas na arte
brasileira e internacional

Foi possivel abranger variados temps, vindos de diversas panes do Brasil. As apre-
;entagf5cs constitufram uma pequena amostra da produg:io na area. Reunimos aqui pat'
:e do material apresentado e esperamos que sua divulgag:io cstimule novos encontros c
debates.

AGRADECIMENTOS

Ao Prograina de P6s-graduagao em Hist6ria do ITCH-Unicamp, pele apoio financeiro.
Ao prof. Marcos Tognon, colaborador constance c um dos principals responsavcis por
esta publicaglio. A dircgao do IFCH. e ao prof. Nelson Aguilar, pda generosa concess:io
do auxflio-FAEP. Aos professores de Hist6ria da Arte do IFCH-Unicamp -- Claudia
Vaaadao de blattos, Jorge Cob, Luciano NLighaccio, Luiz hlarques, Pedro Paulo de
q.brett Funari -- pda valiosa participagao. A pro6essora Maria de Fatima Morethy
Coueo, pda gentil ajuda com os equipamentos. A professora Ana Maria Tavares
Cavalcanti. Arthur Gomes Valle, Paula Vcrmersch, Fabiana de Araujo Guerra Grangcia,
Patricia Sant'.\nna e Rosangela de Jesus Silva, pda colaboragao ao c\ onto. Aos funcio
Ratios do LECH-Unicamp que, de algum modo, superaram sous deveres para nos aju-
lar. Aos palestrantcs, comunicadores e ouvintes, polo desprendimento e entusiasmo. E,
finalmente, a todos que nos apoiaram c incentivaram, nossos maiores agradecimentos

5





PROGRAMA9A0 DO IEHA
Trabalhos apresentados
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SEGUNDA-FEIRA, 6 de DEZEMBRO

Abertur

8:30 Marcos Tognon (Prof. Dr. IFCH/UNICAN'lP)

Palestras Manha (Said A)

Nelson Aguilar (Prof. Dr. IFCH/UNICAN'lP)
A. formagao do curse HF1773 -- Arte Contempor:inca e Bienais
Maria dc Fatima Morethy Couto (Prof.' Dr.' IA/UNICANIP)
Novak leituras do modernismo

Luciano Migliaccio (Prof. Dr. FAU/USP) Brasil, Arte e Ind6stria:
O Brasil nas Exposig6es de Antes Decorativas de Turim (1902 e 1911)
Marcos Tognon (Prof. Dr. LECH/UNICAIN{P)
A Hist6ria da Arte e a conservag:io do nosso patrim6nio

Comunicag6es -- Tarde (Sale A) Comunicag6cs --Tarde (Saba B)

Renata Cristina Zago (IC FAPESP
IA/UNICAMP) As obras do acervo do
N[A.CC nos Sa16es dc Arte Contcmpo-

rinea de Campinas: 1960 e 70

Paula Scamparini(mestranda EBA/
UPRJ) O poder do olhar critics na arrc
contemporanea brasileira aplicado ao
casa do Sano da Bahia

Maria Pace Chiavari(LABHOI UFF)
Ex6rdio dc uma nova culture tlrbana no

Brasil: a leitura das imagens produzidas
polos fot6grafos italianos no Brasil no
final do s6culo XIX e inrcio do XX
Daniela Maura Ribeiro(mestranda
ECA/USP) O flagrante e o pseudo-
tnagrante na fotografia de German Lorca
Diana dc Abreu Dobranszky
(doutoranda IA/Unicamp) A polissemia
do referentc fotografico
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Comunicag6cs -- Tardy (SHIN A) Comunicag6cs -- Tarde (Sala B)

Alcjandra Hernandez Mufioz
(Prof.' EBA/UFBA) Arte latino-
amencana: percursos e o11aissoes na
historiografia da arte
Yacy a Froner (Profs. Dr." DE.ART-
UFU) Flistoriografia da arte no Brasil:
por unl regime de oposig6es
Vera Puglicse (mestranda IA UnB) A
proposta de rcvis:io epistemo16gica da
historiografia da arte na obra de Didi-
Huberman
Marina Santana Borges(mestranda
FAU-USP) Sobre a historiogra6Ja da
arquicecura moderns brasileira: Os livros
A.rquitctura Contempor:inca no Brasil ',
]e Yves Bruand e 'Arquiteturas no Brasil
1900-1990' de l-luge Segawa

Marina Solfa (grad. EESC-USP) A
'teoria do nao-objeto ', a peoria dos
specific objects' e a emerg6ncia cle

novos mcios att. no Brasil e nos E.UA
Fcrnanda Pcqueno da Silva
(IC/CNPQ IA/UERJ) L. Pape e H.
Oiticica: possivcis conex6es poetical
Luis Edegar de Oliveira Costa (Prof.
FAV-UFG) Agenciamcntos e cstrat6gtas
discursivas da arte mod. e cont. de Goin:

atrav6s da arte de Paulo Fogaga
Marco Antonio Pasqualini de
Andrade(doutorando ECA/USP) Re-
inserg6es etn circuitos aleg6ricos: a
6otografia na obra de Cildo Meireles
Virginia Gil Araujo(doutoranda
ECA/USP)-Artur Barrio e o auto-retrat-
fotogr!ifico: uma leitura da desconstruga
do paradigma normative da pose

Comunicag6es -- Tardy (Saba A) Comunicag6ds -- Tardy (Sala B)

Renata Gomes Cardoso(mestranda
IFCH/UNICAMP) Anita Malfattie a
critics dc art:e no infcio do s6c.XX
Carolina Soares(mestranda ECA/USP)
q. fotografia e o modernismo de 1922
Diego Lopez (mestrando ITCH/
UNICAMP) Flfivio de Catvalho: o
revolucionario, o antrop6fago, o
romantico e o expressionista.

Luciana Bicalho Piaccnza(Mestre
IFCFI/UNICAMP) 0 n?/nu/o de j//gg////e

B/arB: o perfodo azul de Pablo Picasso na
)bra do MASP

Vanessa Beatrix Bortulucce

(Doutoranda ITCH/UNICAMP) O
desenho na escultura de U. Boccioni
lair Diniz bliguel(doutorando
FFLCH/USP) Uma escola revolucio-
niria de arte: Vlthutemas/Vkhutein

(1920-1930)
Angela Nucci(IC IA/ UNICAMP) Ao
quadrado prego - a passagem da figurag:io
a abstragao no trabalho de K. Ma16vitch
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TERRA-FEIRA, 7 de DEZEMBRO

Palestras -- Minh;i (Sale A)

Paula Vermecrsch (Prof '. doutoranda IEL/UNICAMP)
Aspectos de iconografia dantesca renasccntista
Pedro Paulo A. Funari (Prof. Dr. IFCFI/UNICAblP;
Marina Regis Cavicchioli(Doutoranda Incl-l/UNICANIP)
\rte parietal romana: a especificidade dos grafites

Palestras -- Tardy (Sale A)

Luiz Marques (Prof. Dr. LECH/UNICANIP)
Longhie Argon: um confronts intelectual.
Claudia Vallad:io de Mattos (Prof'. Dr.' IA/UNICANIP) Visitas a Luz de Tochas:
guiando o olhar atrav6s dos museus de escultura antiga no final do s6culo Null e hic
:lo XIX

Comunicag6es -- Manna (Saba A) Comunicag6es Manhi (Sale B)

Claudio Umpierre Callan,(doutorando
UNICAXIP) Arte monetiria romana:
Reflexos de uma propaganda
Marcelo lllilsdorf Marotta(Mestre
Nice/usp ISER XJ) A ReccpWao dc
Motivos lconogrificos Gregor na Etriria
Elias F. de Amorim Jr.
(mestrando FFLCH/USP)
Vivian P. C. Coutinho dc .A.Imeida
(doutoranda FFLCH/USP)
A arte medieval : seu papel na religiosidade

e suas relag6es com o espago sagrado
Nancy Ridel Kaplan (Dr.' IFCH/
UNICAMP) A Elaborag:io da Imagem de
\rirgilio no Quattrocento

Andre Luiz T. Pereira (doucorando
LECH/UNICAMP) O patrim6nio art.
:las Irm. de S. Pedro dos C16rieos:
Problelnas de anlilise estil. e icon.

Marcia Almada(mestranda ITCH/
UFbIG) O religioso e o artist. nos livros
ilustrados em b'IG: Terms de compo. da
Irm. do Sant. Sack. da Freg. de N. ST'. do
Pilar das Cong. dc Sabari.
Jeaneth X. de Araujo (Prof'. FUNEDI
UEMG) Artifices na Vila Rica
Setecentista: Possib. de Pesquisa
Joan Batista Nets (doutorando
ECA/USP) A recepg:io est6tica dos
monum. cult. missioneitos e da arte

barroca guarana no sftio de S.Miguel-RS
Carolina Romano de Andrade

(mestranda IA/UNICANIP) O Barroco
Mineiro e o Gestua] Humana: uma utica
de Francois Delsarte
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Comunicag6es -- Tardy (Sala A) Comunicag6es -- Tardy (Sala B)

Patricia Dalcanale Meneses(mestranda
IFCFI/UNICAMP) [/fZ//£? Ur#Ma/e:

Perspecdva e Flumanismo na Urbino do
fim do s6c. X\i

Cissio da Silva Fernandes (IFCH/
UFPR) A/f'B h#bae/o F///%.ro: .Jacob
Burckhardt e o lugar da figure humana na
obra de Michelangelo
Isis Selmikaitis(IA/UNICAMP)
A ''Anunciagao '' de E] Greco do Nllasp:
um estudo sobre seu contexto de criacio e

Jaelson B. Trindade (IPHAN SPI
iVlirim: Arte na .AJdeia

Adriana S. Nakamuta (IC/CNPq UFU)
Force S. Jo:io e Fortaleza de S. Amato da
Bat'ra Grande: GtlardiC5es da nossa
Identidade Ctlltural

Jo:io Della Rosa Jr. (UFRG) Sta

Embu

ima: Questionamentos acerca da
Imaginaria da Matrix de Viam:io
Maria de Fatima Garcia de Mattos
(Prof.' Msc. Centro Univ. b.laura Lacerda.

Ribeirio Prego) Da ideologia a arquitetura,
m proleto a16m-mar: o NeomanueLino no

Brasil

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

Rosa de

recepgac

Comunicag6es -- Tarde (bala A) Comunicag6es -- Tarde (Sale A)

Renato Brolezzi(IFCH/ UNICAMP)

Delacroix

Luciana Taniguti Bertarelli
PA/UNICAbrP) Entry o clissico e o
sublime: sabre a obra de W. Turner e sua

Uma cdna de ver:in: J)h//,z # ,4r/,h dea
Alexander Gaiotto Miyoshi(mestrand
ITCH/UNICAMP) Museologias do
N]ASP

Juliana Pfeifer Caetano(IC/FAPESP
IA/UNICmlP) Depots do cuba branc(

pbre a utihzag:io de cenografias em
;posig6es de arte

Vanessa Biazioli Siqueira(mestranda
ECA/USP) A dimensio publica da
colegao Gilberto Chateaubtiand

:dag:io com as teorias da paisagem do fina
do s6c. XVlll e initio do XIX



QUARTA-FEIRA, 8 de DEZEMBRO

Palestras -- thanh:i (Sala A)

Arthur Gomes Valle (Prof. doutnrando F.BA/UFRj) c) ciclo de pinmr's de Gultmann
Bicho no Cenci o brun. de Spade Necker Pinto - llha do Gov./R) ..
Ana Cavalcanti(Prof '. DT'. UniBennett/RJ) O concerto e a fung:io da arte na visio de
um pintor brasileiro do final do s6c. XIX - uma leitura dos cadernos de notes de Elise
Visconti (1866-1944)

Palestras -- Tardy (Sale A)

Maraliz Christo (Prof'. DT '. ICFIL/UF)F)
Os Bandeirantes (1889) de Henrique Bet'nardeU
Jorg ' CoU (P'of. Or. ITCH/UNoCAl"lP)
Estudar a arte brasileira do s6c. XIX

Comunicag6es -- Manzi (Saba A) Comunicag6es -- Manhg (Sala B)

]lJelena Cunha de Uzeda (doutoranda
EBA/UFR)) Inovag6es Acad6micas: o
curso de arquitetura da Escola Nacional dc
Betas Antes coma catalisador de
modernizagi5es
Thais F. Martins IHayek (mestranda
N]AC/USP) Alvim Corr8a e suns mulhcres
desnudas
Marcia Va16ria Teixeira Rosa
(EBA/urRJ) Pain6is decorativos
executados por Rodolpho Amo6do (1 857-

1941): algumas considerag6es
Fabrize Santos Pousa (UFMG) As artes

plasdcas em Belo Horizonte: acad&micos e
modernos, um paradoxo e uma qucstao em
aberto

Daniela Viana Leal(doutoranda
LECH/UNICAblP) Oscar Niemel'er e
Enercado imobiliirio de Sio Paulo na d6c.
de 1950. O escrit6rio sat61ite sob diregio

do arquiteto Carlos Lemon
Maria Tcreza Cordido(mescranda
EESC/USP) Arquitetuta forense do
Estado de SP: Produgao entte as d6cadas
de 50 e 90 do s6c. XX, sob a influ8ncia da
arquitet. moderns.
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Comunicag6cs Tardy (Sale A) Con tg6cs -- Tardy (Sala B)

Leticia Squeff(doutoranda FAU/USP)
Revendo a Missio Francesa

Rosangcla de Jesus Silva (mestranda
ITCH/UNICAblP) Obras e altistas no

universe de Angelo Agostini
Fabiana de A. Guerra Grangeia
(mestranda LECH/UNICAN{P) Oscar
Guanabarino e a critics de arte peri6dica
no Brasil

LECH/UNICAMP) A recepgfio do keio
artistico carioca :l exposigao de Hlenrique
Bcrnardelli de 1886 - a apreciag:io cta

Camila Dazzi (mestranda}1

Joann M. de Carvalho e Silva (mestrand
EESC/USP) Ricardo Severo: entry o
:login e a cricica

Renata Alves Sunega (blestre
IFCFI/UNICAMP) Um teatro para o
ConjuRED Flartn6nico de EdiHcios

Nlonumentais:
Deborah Castro c Cristiano Canuto -

Grupo Tiradentes (Graduandas em Arq.
e Urb./ Univ. Fed. Vigosa) -Cidades hist
na contemporaneidadc - O estudo de cano
cle Tiradcntes-MG
Ralfjos6 C. Flores (mestrando EESC-
USP) Tr6s olhares, uma cidade: Em busch
de um passado nacional

4:20 Debate / 14:30 IntervaJo

imprensa

Comunicag6es Tardy (Sala A) Comunicag6es Tardy (Sala B)

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

Patricia Buena Godly (Dra. IFCH/
UNICAMP) O nacionahsmo na arte
decorative brasileira - de E. Visconti a
Theodoro Bragg

..Aldrin Maura de Figueiredo (Prof. Dr.
I)H-UFPA) A irvore mestiga e a fortaleza

de pedro: Theodoro Bragg e a pintura
hist6rica da fundag:io da Amaz8nia, 1 883-
1908

Holder de Oliveira(mestrando LECH
UNICAMP) G. Castagneto: um estudo
sobre as obras JWad#f'a row Z'amro (1 895) e
?aisag$ n colll $o e banco ao deco eltz Sio Paliio
'l)a///e Gna/zde " (1895)

Ana Carolina F. Ribeiro (EESC/USP) A
unidade dos projetos esc6tico e ideo16gico
e a potencialidade do monumento r
espago p6blico: o casa do Nlonumento das

Bandeiras e do Monumcnto Duque de

Marcos Rodrigues Aulicino
(IA/UNICANJIP) - Paisagens de Guignard

Marcelo T6o (mestrando UFRGS) - O
tocador pelo pincel: imagers da misica
popular na obra de Cindido Portinari

Ca
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VOLUME I

RTE sAOJoAo F [;0RT/\].FZJ\ DF S/\NTO Abl/\RO D/\ BARRA\ GR/\NDF:
CUJ\Koi6ES D.\ Nossl\ inr,brio/\oE cui.TUR.\r
Adriana Sanajotti Nakamu

/\ l\ttVORFI NIFSTtC/\ F /\ FoR'l'/\l,EZ/\ r)F. PF.DRi\: Tl-ll10DORO BRj\G/\ F /\
PINTURJ\ I-IISTORICJ\ D/\ FLING/\CAO D/\ /\bI/\ZONIJ\, 1 893-1 908
Aldrin Mo\lra dc Figuciredo

43 .RTE r./\TINA-/\h'IF.]\lC/\N/'
IRCL:RIOS F 0NllSS0[S N/\ F]]SToR]oGR/\];]]\ D/\ J\t\T£

Alexandra Hernandez Mufioz

h'lUSFiOGR/\FI/\S DO NL\SP
Alexander Gaiotto Nliyoshi

UNIDl\Dr! DOS PKOJETos PSTtiTtCo F IDEOr.OG]CO ]! A POTENC]AI.ID/\DE
DO N'lONUblENTO NO F{SPJ\CO Ul\B/\N0: 0 Cz\SO DO X10NUblENT0 /\S
B/\NDFIRAS E DO bloNUxrF.NTO otiQt; F Dn C/\BIAS
Ana Carolina Fr6cs Ribciro

2 O CONCPIT0 F l\ l;UN(;Ao I)/X /Iran N/\ vtsAO DP Ubi PINTER BR/\Slr.NIRO
EN'l'RF OS SECUr.OS X]X c XX -- LTNI/\ r.l:LYCRA DOS CADERNOS DE NOT/\S Dl::
F:r.isEU vlsCONTI(i s66-1 944)
Ana Maria Tavarcs Cavalcanti

NO'f/\s SOBRF o p/vrRlblONlo z\RTISTICO DJ\S IRAIJ\NDADES DE sAo PF=DRO
DOS cr.EmGOS
Andre Luiz Tavarcs Pereira

\O QUADRADO I'ROTO - A P/\SSJ\G FN'l D/\ rIG URJ\(;Ao A ABSTR/\CAo NO
TRJ\BALL-10 DF K. ht/\J.EVITCl-l

Angela Nucci

CICr.O DE PINTURAS DF GU ITNI/\NN B]CF]O NO CAPS E]R.NESTO NAZ/\RETl-l
- Ir.I IA DO GOVERNADOR / N
Arthur Gomes Valle

8 \ RF[CEPGAO DO N']F]O ]\R]'IST]CO CAR]OCA A F.XPOSIGAO DE I-IENRIQUE
BERNARDFT.J.] DF 1 886 -- A APRECIJ\qAO D7\ IA[PRFNSJ\
Camila Dazzi

0 BARROCO N'lINEIRO F1 0 GESTUAr. FIUN[J\NO
chia 6TiCA DP rKAxcOiS DEJ,SARGE
Carolina Romano dc Andrade
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:OTOGR/\FIA E O NIOI)F{RNISX{o DE 192
C S

'.rCnZL'lXCELO ruK/o.ro:J/XCOB BLIRCl<i} I/\RDT l; o [.UG/\R D/\ FiGURA
UN[ANA NA OBRA DF NflCl-] F]r./\NGF.[.O

Cissio da Silva Fernandes

VISITAS A LUZ DE Tact-IAS: Gulf\ND0 0 0r.t-l/\R /\TR/\VllS DOS D.ILISFIUS DE
:scud.rURJ\ ANTIGA N(.) rIN/\l. Do sllcur.o xvllIFI iNiCiO Do xlx
Claudia Vallad:io dc Mattos

RTE b10NETAR]A Rosh'IAN/\: Relic.EGOS DFI Ubt/\ PR(1)[)/\G/\N D/\
Claudio Umpierrc Callan

0 FLAGRANTE E 0 PSEUDO-FLAGRANTl: N/\ FOTOGR7\l71/\ DF GllRb.I/\N
ORCA(j\'/ENTN.'l .rq,4 C'HU't//4: FI./\GRJ\NTF?)

Daniela Maura Ribciro

179 i)SCAR NIEbiEYER E O X'MERCADO ]brOBIL]/\Rlo DF sAo PAUL.o N/\ DECADA
DE 1950. O ESCRIT6R10 S/XTllr,ITE SOB OiKF€Ao DO /\KQL:iTETO C/\RI.OS
[.Eh]OS E OS EDIF]C]OS ENCOb]END/\DOS PF.r,O Bj\NCO N/\CIoN
[hlOBll.IAMO
Daniela Viana Leal

87 Cll)APES l-llSTORICj\S NA CONTEblPORAN EIDJ\DE --
O ESTUDO I)E CASO Dl:: TI l\J\DENTF:S-bIG
Deborah Castro, Liliane Sayegh, Cristiano Canuto, Dcnise Gongalvcs ({

r\ POr.ISSEb'lIA DO RllFERENTE FOTOGRAflC0
Diana de Abreu Dobranszky

mora)

o CULTO biARiANO F os ViTRAiS DA CATEDh\r. DF Ci-iAitTRES
([\ ARTE b'IEDIEVAJ,: SEU PAPER. NA R]:r-IG]0SIDADE F SL!/\S RFr.l\GOES COb
pspl\QO S/\Gn100)
Elias Feitosa dc Amorim Junior

OSCAR GUANABARINO E A CRITICS\ DE ARTE Pl:RIODICJ\ NO BRASIL
Fabiana dc Araujo Guerra Grangcia

as ARTES Pi:ASTICAS Fbt BEr.c)
SFU TEbfPO
Fabrize Santos Pousa

RIZONTE, DE 1918-1944: ANIBAL. blz\TTOS F,

.YGIA PAPE E riiLiO OIT]C]CA: POSSIVEIS CONEXOES POilTICAS
Fcrnanda Pequcno da Silva
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VOLUME 2

/\ QUES'rAO D/\ SFRIE N/\ OBR/\ DR C/\ST/\GNETO: J\r.GUNS CONIENTAj\IOS
Hcldcr Oliveira

iNOV/XCOPS /\(:/\DFh'ilC/\S: o CU miso I)I
N/\C10N/\l. DE 131=T.J\S /\RTF.S COb'[0 C/V
Helena Cunha dc Uzcda

RQUITE'FURL\ DJ\ ESCOJ./\
IS/\DOR DF N'ioOEKNiZ/\GEES

\NUNCIJ\CA.0" DF FI. GRl:CO DO bl/\SP; Ub't llSTUDO SOBRF SFiU
CONTEXT0 Dr CKI/\qAO E KP.CTPQ/\o
Isis Sclmikaitis

F.bIBU-b'KIRIN'l: /\R'rE N/\ /\r.DF.I/\
J:tclson Bitran Trindaclc

UN'll\ F;SCOT./\ RFVOr.UC10N/\RI/\ D
Jail Diniz Migue

/\RTE: VKl-lUTEb't/\S/VKl-LUTEIN(1920

itKTirlCES N/x vlr.A RIC/\ SE'rPCPN
Jeancth Xavier dc Araujo

;TA: Possible.IDADES Dr PnsQuis/\

Kic/\Koo snVFRO: FNTRr. o rr.OGIO F /\ (:Rita(
Janna h'leila dc Can'alho e Silva

\ KEcrPqAo ESTllrlCJ\ DOS bloNUNrr.N'rS)s cul TURAIS hrlSSloNEIROS E D/\
XRrE BARROCA GUl\Rl\NI NO SJTIO DP. s/to biIGUEI., RIO GRANDE DO sur
Jo5o Batista Nato
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A QUESTA0 DA SERiE NA 0BRA DE CASTAGNETO
ALGUNS COMENTARIOS.

Holder Oliveira

heldermso@bol.com.for

Resumo

O estudo aqua apresentado graz uma hip6tese kinda n:io discutida sobre a pro-
dug:io pict6rica dc Castagneto: a possibilidade deste pinter claborar obras que
podem ser caracterizadas como i4:iei. E uma quest:io nova em minha pcsquisa c
que possibilitara um novo olhar sabre algumas pinturas desta artiste.

Apresentagio

A pesquisa que desen\ol\o no mestrado em Hisc6ria da arte (IFCH UNI
CAMP) 6 sobre Giovanni Castagneto, pintor italiano radicado c atuante no
Brasil no s6culo XIX. Trata-sc de um estudo sobre a produg:io de marinhasi
dense ardsea, em especial VdaA #a rom #arfo(1895) e P /;aK m faw na f &arro ao i ra
e#/ Jao Pa#Z6 lJo/r/f Gfn#d?'(1 895), arnbas pertencentes ao bluseu de Arte de Sio
Paulo "Assis Chateaubriand" (bLASi)Z. A parter das obras cicadas, levanto a hi

p6tese que ser:i aqua tratada c que esb em inicio em minha pesquisa, trata-se da
possibilidade de abordar as obras de Castagneto a partir da id6ia de quc cssas
fazcm parte de dons s6rics, coda uma dedicada aos tomas Z'o/ei e Zparru.f 'zo aero

Este proposta de an:elise 6 importante para uma nova interpretag:io da pro-
dugfio de Castagneto e, conseqtientemente, contribuindo para novak discuss6es
e debates sobre o pintor na llist6ria da arte no Brasil.

A importancia de Castagneto para a paisagistica nacional

O pintor em questao tem
gfstica na hist6ria da arte n

lma inegavel importancia dcntro da tradigao paisa-
Brasil, uma vez quc ao construir uma concepgao de

dcnti rico /p/ //h/ua

praias,Ratios, portos
cates, cnfim, todd prc

po dc produgio tcm
:mprc assunto c dcl

Turner. Courbct. c Bi
No acer'o dcsta ins

}i.i \\aia do Rita de .ia}.

plcmcntar a pcsql

aqucla lcprcscntag:io pict6rica quc sc ocupa dc ccnas marina
combntcs navais, a16m clc abrangcr tambCm ccnas ribcirinhas, coma
igiio areistica clue fawn rcfcr8ncia central ao clcmcnto igor (blOR7\lS,
lma longs\ tradig:io, pols {lo largo dos s6culos, o mar, oi'a cal

:ram sc ocupando nrtistas nn6nimos c rcconhccldos coma \r
din. cntrc outros (RIBFiIRo in [.E'VY, 19S2: 1 5-1 6).
uigiio cxistc aincla umn tci'cara pintura dcssc mcsmo nucor chamad
ru (1887). PorCH, co=o Hcari cxplicito n ais ifrcntc,

ios, lagos, c5
995: 12). Es
IPcstu( :

Vi\n dc Vclc

Sallie de gtutlde gala
:rntatla dc mancira
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marinha quito particular, abandonou os padr6es acad6micos da pintura de
paisagem disseminados pda Academia Imperial dc Bclas Artes(ALBA), tanto
na t6cnica quanto na tcmitica. Na t6cnica, o pintor utilizou a pintura e/z.pZe# a.it,
caracteristica de seu aprendizado com Georg Grimm (1846-1887)3. E, na tema-
tica construiu uma paisagem marinha que n:io 6 cenirio de uma pintura hist6-
rica ou retrato e tamb6m nfio tem um carliter de documento a respeito da pai-
sagist:ica brasileira.

Castagneto n:io seguiu a tradigao dc pintura dc marinha hist6rica carac-
terizada pdas representag6es dc Brandes barcos quc aparecem cm aconteci
mcntos hist6ricos, this como, grander batalhas, chegadas principescas e dc ho.
tas mercantes e expedig6es para lugares remotos (SLIVE, 1998), cmbora tenha
realizado uma pintura de marinha hist6rica em 1887 presente no acervo do
N[ASP: .fahd degfn degaZa a &a/h da R/a ZeJ ezra. Este 6 uma [e]a adpica na

produgao do artiste, especialmente realizada para ser uma proposta de venda a
ALBA, no custeio dc suas despesas a uma viagem dc estudos a Italia. A obra
gerou grande po18mica na imprensa de critics de arte da 6poca, com o ''duelo '
entry Marciano COCl<, do jornal .DM/h .I/z/s/rudo4 e Oscar GUANABARINO:
do O Pa/:f. a16m de uma crf tice depreciativa de Angelo AGOSTINI, na RmAfa
.Ih.#nnda6. Em setembro do mesmo ano, Castagneto apresentou a tela a ALBA e
a mesma foi rejeitada em relat6rio polos professores Joie Zeferino da COSTA
(1840-191 5) e Jose blaria de blEDEIRC)S (1849 1925)7, qne apontava todos os
'problemas' existentes na obra. A n:io aceitagao da obra pda ALBA abalou
sensivelmente o artiste

Apesar dessa tentative e de haven pinturas dc sua autoria que retratem
brandes barcos, principalmente, no infcio e fim de sua carreira, como as obras:
E.}7zbarca{6es atracadas a Ponte de trapicbe do Cleto na antiga ma da Sa&de tlo R3o de
janeiro (\ BBSb, En:barcag4es /ff deadas na bain da Rzo de janeiro $S8Ch, O cnlandor

Dfadam(1900) e E fa rnf dD a &azh dg Rza aela#gzm (1898)0. Castagncto se preo
cupou muito mats em retratar as pequenas embarcag6cs, os recantos de praia e
eus personagens:

rhoda a cite fio do artiste colt)elRz:t aa {l 1ltda }) /lilac dos escldons, P&
)alsag$Ftl, se }} o t)o:{ esse GolDIe a€ get e da pesca, {ltte traditRlsse a poesia de

p/OJ(£w/H#dp da xp/'za ': (GONZAGA-DUQUE, 1 997:55).

re JIGS d€ 1Jeita-/}ic;r. Ollie a

lbsatta, pi+desse lem\lr&-!a bia

Georg Grimm ricoh conhi
®ilCI.iACCiO, 2000).
21 clc junho dc 1 887. 25 d.

:lc iunho dc ] 887. 24 d.
5 dc junho dc 1 887.

LEVY. 1 982
Sio obras pcrtcnccntcs a c

iho dc 1 887. 1 1
tho dc 1887, 30

pri nciro professor a lccionar a pintura r//,P/eh a;r na ALBA

[ho (]c 1 887
:h , d 1887 (arab' mos)

:goes pa
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b.s obtas. FaiHaf ancoradas na Pwtia de Claw ne Ria de janeiro $SSCb, Na

Harnda//fa 64nKrn dof Re/fj(1 886), Pru/a fa/7/ Barrojf ralaJ :1 889), /'rn/2 rom raja:
late e faq: euros em {)aqilefi tX89Ch, Cases e catzGas a ieee }?a praia de itaiPz en] Niter6i

C1898)9 e Ba/e irda a prgfg df .rao Rogwf em llagz/f/z (c. is9ay ', sio exernplos
dessa poesia da vida dos pescadores e dos rccantos do mar presented na pro
]ugao do pintor. O tutor velozmente axa sobre a tele, por meio do temp da
marinha, todd a urgancia da alma. Sells quadros demonstram o apego a tdcnica
ripida e sint6tica, bem como a utilizagao de suportes ditos impro't'isadostt co-
mo memo de construir um olhar sobre o mar, um lugar ' ondc os sentimentos

podem ser pintados. A pintura de Castagneto expressa, assam, as id6ias e senti-
mentos produzidos a partir dessa aprcciagao do mar

Principais estudos sobre Castagncto

\s principals referancias enconcradas sabre o autos sao GONZAGA DUQUE
(1995. 1997) e blaciel LEVY j1982). O primeiro, a16m de ser um crisco de area
contemporaneo ao pintor, era um apaixonado pda produgao pact(erica de Cas-
tagneto. IdentiGicava no artiste uma vida de rebeldia e bo8mia, e uma pintura
que quebrava as regras impostas pda ALBA pele scu cara.ter modcrnizante, isto
e, a expressao dos sentimentos lfricos do pintor atrav6s da pintura. O segundo,
por ter feith um importante levantamento sobrc a vida e a obra do pinter
LEVY permitiu com esse levantamento, que se pudessem buscar novas qu6s-
t6es para se pensar a produgao de Castagneto como, por exemplo, a hip6tese
de .rene que aqua coloco

'GONZAGA-DUQUE destaca, em X rre Bras 7el ft (1995), a sense

bilidade de Castagneto para pintar o mar. Uma sensibilidade de poets que: ''Cb
} artiaa Ek setlte (...}, lla%ezra de qne s6 e e poismie seTedc, { aas es ellkvos, !oda a paesia

!aJ &a"-aJ" (1995:198). As marinhas representam a cumplicidade do artisca com o
nat. "E. c$17 0 Bier. a si£aPntlira ade e fdace, €rapiaa e tagarosa, te171 a ereqas e
eln caricias, parefe transparente e par ce conlpacta, brilha e e entenebrece" (9oXqZh(;h
DUQUE, 1995:198). O canter rebelde do artiste, tamb6m, 6 cicada

Xlm dia petlst:! (!te o estitdo acaa&ntlco, etli \'c-\dejaRS-to pmgndlr, pijiba tlHPedir-l)e osi)assoc;e rasgall) de irl! }lolne !o Para

rJJoti!,os q e o pwndiall! Acatleptia". (\ 9t)S\ \t)gb

Sio obras pcitcnccnccs a colcg6cs particu
itcnccntc iPinacotcca cio Rstado dc Sio Pau

Cart?io. fonda dc caixas (!c chi\roto, Fracas, paljactas c a
(NlIGr.I/\CCIO in i\GUI r.]\R, 2000). F.sacs suportcs s=ic
coma argo utilizaclo polo pinter cSc\ ido as suns dificuldad
possibilidadc dc cxpcrimcntagio do artiste

pain comprar tcl:

thru sc(
Castagn

n
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Em Graves & ./&:6'o7os (1 997), o tutor rcforga o canter rebelde e bo6-
mio do artiste que n:io tinha preocupag6es mundanas, um artiste que n?io se
preocupava com as maneiras compreendidas como 'corretas' de se comportar
ou viver da 6poca

li cst& ele. de
to da iltlca sct.

1} o ae }ena}, till habits de )tlilr

a}, Q eQiritt} w})dado fctitftld co tt
d«,P« tdadtls } lilttdtnios, :illl€! poll

(GANZ/\c/\-ouQun.
de ciWin
997:S3)

IE:\i''{ em GiovanniBatista Castaaneto 1851-1900: o Pintordo Mar
(1982) nos apresenta uma catalogagio resamida das obras do artiste, bern coma
uma biografia, um agrupamcnto de trechos de criticas do s6culo XIX a respeito
da produgao artistica de Castagneto e um dossi6 cientiHico sabre sua t6cnica de
pintura. LEVY acaba por construir um relate do pintor destacando alguns
pontos qtle kinda estariam por ser estudados com maior profundidade.

Os botts e barcos ao scco e a questao da s6rie

As pequenas embarcag6es dos pescadores deixadas nas praias quando nio esta-
'am em uso, forum motivos de iniimcras pinttlras dc Castagneto. Os bode.r e
fanro.r 'ro .redo como Ricaram conhccidos nos titulos dc suns obras, sio pinturas

que o artiste representou dc manciras diferentes, cxperimcntando tonalidades:
composig6es e pinceladas quc nos d?io pretcxto para pcnsar numb produg:io
quc poderia caracterizar uma sgl'#.

A obra Adam #a ra / &afro(1 895) possum uma representagio de um banco
na paisagem com todo o pesto praticamente diluido na atmosfera do qtladro. A
paleta traz ocres, bcges, arcias, marrons etc., isto 6, uma paleta acastanhada, de
pinceladas rapidas e precisas criando a atmosfera de tensfio, entry o abandono e
a incerteza, la que nfio 6 forgoso colocar que o banco parecc encalhado. E uma
pintura olde a paisagem representada nio 6 possivel dc ser reconstituida, ou
deja, nfio 6 possivel dizer qual local a obra retrata ou qual pedago dc praia a obra
;e revere, mas sim quais sentimentos despertam.

Num segundo momento, pcrcebi que sarin possivel acrescentar em
minha pesquisa, uma outra obra do MASP, Pahabae#7 ro,w na e a'zrra ao lara e,w .flo
P##/o Pa#/f Gfn#d#'(1895). Elsa obra foi produzida durante a passagem do
pintor por Sio Paulo, onde realizou dung exposigdes em 1895. Trata-se de uma
obra Dade 6 visivel a utilizagio de poucos tons para a construgao da mesma. A
paleta aqua apresenta uma predominancia de tons beges e areias, embora as
margens do rio apresentem estes tons escurecidos e o c6u deja composto de um
tom anza azulado. Aqua, voltamos a perccber a representag:io de um banco
solitario, encalhado, um barco quake deitado, com um dos sous lados aparado
peso rio, reforgando kinda mats uma sensagao de abandono. E justamentc o rio
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6 aqui um diferencial em relagao ao con)unto de obras cicadas acima. O rio 6 o
grande destaque inovador da pintura de marimba realizada pelo pintor em Sio

A partir dos quadros escolhidos(do biASPI e, atta\-6s de urn brave
levantamento frito em outras coleg6es, foi possivel perceber que ha uma gran

de quantidade de obras que se assemelham a estas, caracterizando um exercfcio
do pinLor sabre o mesmo Lena. .Xlguns exemplos: Ba/f 'r ipso aPruia (1887), Bo
rer a aero f7aprn/a (1889), Bo/e a iffy (c 1896), Ca aa uefa apraia (IS87) e Ca#aa a

fa puja (1898yZ. Sio obras similares na sua composigao a Wan #a rom hama

(1895) do bIASP, ou a ])a/;#Ke / fam na e marfa aa Jffo #m .f&o Pd#/p Pa / G"n#dg '
(1895), [ambfm de propriedade do PvLASP. Podemos, inclusive, apresenti-las e
mesmo caracteriz6-las coho atlas possfveis series distintas

Nesse posco tempo em que discuto a quest:io da s6rie algumas
de6inic6es forum levantadas. Na vcrdade, sio dubs, sendo uma, desdobrada em

dubs: (1) NIAGALHAES (1995) coloca que cornpreende s6rie 'tanTO /xn&aZZaf

}.ict6dces ql,ie tenbaw: algpala ideat$cagao, aiguw: elenlelto OK expo imet to cop?ut! a tapas
(NtAGALHAES, 1 995). (2) Para HOUSE (1989) s6rie nio 6 aren's : pinEura de

m mesmo temp. O tutor destaca que a produgao artistica deve ser tamb6m
concebida e executada concomitantcmente e este deve ser exibida conjunta
monte. Portanto, a s6rie pode ser dcfinida como um conjunto de obras que pos
sui, em certs medida, uma homogeneidade do ponto de vista t6cnico confor-
mando um conjunto que se inter-relaciona intimamente. Outta caracterizagao
que pode ser pensada para a produgao de Castagneto, e que este mesmo Rotor
coloca. tem como base a id6ia de motivo, no qual motivo nio 6 a mesma coisa

que tema. Motivo 6 compreendido como um temp que dude tanto, ao porto de
vista da representagao quanto, da construgao t6cnica da obra.

\ definigao de s6rie de MAGALHAES e a segunda definigao de HOU
SE podem ser usadas perfeitamente para pensar a produgao de Castagneto,
embora este 61tima definigio de s6rie de HOUSE deja a que mclhor se aproxi-
ma da maneira como estou abordando as obras &o/e.r e Z'amro.r aa sera de Castag-
:\exo'. "Os bates a sega de Castagneto :tit aPassaPZ os !imites de HeReTo, atin$ndo, }tio ram, o

damMzp da e;preJJao #hf "(b£IGLIACCIO, 2000; 130). C)u deja, me debrugarei
tanto sobre a representag:io do banco quanto o tratamento pict6rico por ele
recebido.

Para concluir, retomo que existe kinda muito a ser explorado sobre esse
hip6tese na minha pesquisa e que certamente muitas quest6es ou relag6es fica-
ram fora da discussio aqui aprescntada. Os comentirios aqua levantados pre-
tendem ajudar na compreensao das construg6es pict6ricas de Castagneto e co-
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mo a pintura de tomas similares dcsse tutor pods nos dar acesso ao desenvol-
vimento estilistico do mesmo, isto 6, is experimentag6es ao largo da carreira
artfstica do pintor. Para ipso, analisarei quest6es sobre composigfio, cor, pince-
lada, suporte e tamanhos, presented nas obras do pintor, tornando extrema-

dd b t tP g
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iNOVAQ6ES ACAD£MICAS: O CURSO DE ARQUITETURA DA ESCOLA
UACiOiAL DE BELAS ARTES COMA CATALISADOR DE MODERNIZAQOES

Helena Cunha de Uzcda, MSc

uzedas@ism.com.for

:\ l\rtc, pl'oduto d(} ando c inspiragao
lnscctldc os distritos da ](]gica c cla raz:io. E uir

=lc intctcssc quc concctnc a todos n6:
cccssidadc priincira dc tocta a \-i(I

falter GroPills, 1939.
bclcz

Lion in French

O ensino acad6mico de ai:quitetura: entry rcgras t6cnicas e emogao
artistica

Em 1671. no discurso inauWiral homo diretor da rec6m-criada .Hradem;e Raga/e

d:,4nd;/er/wx?2, Nico]as-Francois B]onde], general de campo e engenheiro militar,
declarava que o objetivo da instituigio francesa consistiria em "[...] que as maid
exatas e corretas regras de arquitetura fossem publicamente ensinadai '' para que
6ossem ladas aos jo\cns arquitetos "[...] mats coragem c mats puxao po ' esse
arte.''3 O engcnheiro Blondes, diretor e professor dessa que serif a primeira es-
cola destinada a format arquitetos, demonstrava uma percepg:io da arquitetura
como uma arte que necessitava ''paixao '', a16m das regras corretas e €xatas. A
6poca de sua inauguragao, kinda nio haviam comegado a arden as Luzes que
tentariam reorganizar o mtlndo sob uma utica estritamente racional e a exten-
der dc maneira compartida os conjuntos de conhecimentos que cnvolviam ci8n-
cia e arte, unidos a partir da visio renascentista, que em sua dimcnsio maior,
sintetizam-se na obra de Leonardo da Vinci. Profundamente dependente desses

dais campos de conhecimento, o Casino de arquitetura passaria, entao, a traB-
sitar por um terreno indeflnido, dividindo-se entre escolas de arquitetura e de
engenharia, que abriram espago em sells la diversificados currfculos para cursor
de arquitetura civil. Esse compartimentagao comegou a vicar visivel no s6culo
XVlll, quando forum criadas na Frans:a a Erode Nada/7a/e de Po//ZT e/ Clad//i.f&; em
1747, e a Ero/e de.r .Z'naz,awx Px&#r, em 1794, transformada no ano seguinte em
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Ero/e Po&/er$ ;g//P considerada o bergo da moderns engenharia. Essay escolas,
que se disseminaram pelo mundo ocidental no mesmo fluxo das academies de
belay artcs, colocaram-se a frente nas pesquisas das novak t6cnicas de cons
trugao que incorporavam os avangos tecno16gicos de materiais, como o ferro e

:arv:io, fundamentals para a rcvolug:io quc comegava a sc processar nos
meios de produglio. A inclusio no curriculo das escolas polit6cnicas de curios
de arquitetura civil demonstrava um questionamento aberto a capacidade das
academias de bells artes formarcm arquitetos dcntro da nova 16gica de indus
trializag:?io. As inovag6es que haviam ampliado as possibilidades t6cnicas c plas-
ticas da arquitetura, como a expansao c o barateamento da produg:io dc ago e o
descnvolvimento do concrete armado, ligavam-sc dirctamente ao Casino pali
t6cnico, culo dominio ampliara-se das cdinicag6es cstiticas is construg6es dini-
micas, representadas pdas novas sensag6es modernas: os veiculos e as maqui
nas. Tudo levava a cher que o Casino de engenharia colocaria uma larga dian-
teira sobre o campo das betas antes, consideradas como mantenedoras de uma
tradigio passada

N:io 6 diflcil extender a razio pda qual, no processo dc busch aos cul-
pados pda aparente feta de sumo da arquitetura no inicio do s6culo XX, o em-
sino acad&mico tenha sido escolhido para a expiagao dc todos os ''equfvocos
passados. Afind, fora nas academies de bells antes quc haviam fido elaborados

s ''rigidos'' cinones que comegavam a ser questionados. Forum das tamb6m
que saidas do magma aristocritico solidificaram-se como formatadoras de todo

aparato simb61ico para os Estados. De Luis XIV, mecenas do modelo frances
de ensino artisdco, a Napoleao I e 111 e, no Brasil, de D. Joan I'v ' a Pedro I c ll,
todos deli se utilizaram para a elaborag?io dc uma imagem para deus respectivos
mp6rios. A essas escolas cabin a responsabilidade da media representativa do

poder oficia], que incluia construg6es imponentes, retratos regis, registros de
batalhas, monumentos, decorage5es comemorativas, condccoragdes, medalhas e
simbolos nacionais. E sintomitico quc a Revolugao Franccsa, em s€u fervor
anti-aristocratico, tenha decidido polo fechamento da Academia de Paris, com a
anu&ncia de um de sells maid destacados al:nos, Jacques Louis David, qie em

1793 rogou aos revolucionirios "[...] peso amor da arie e sobretudo pele seu
a.mor a )uventude, permits-nos aniquilar cssas calamitosas academias, que nio
poderiam existir sob um regime livre de governo.''4 Coma explicar a sobrevi
6ncia dessas instituig6es de ensino que, mesmo vulneriveis a variantes politi-

cas e presas ao que se considerava como uma rigida doutrinagao tradicionalista,
se mantiveram atuantes durante tanto tempo? A resposta pods ester no cato de
terem fido das maid plasmaveis is transformag6es contextuais do que as anih-

EIGBFRT, D. D., op. cit., P. 23
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ses historiogr6,fleas acostumaram-se a colocar. E esse paradoxo pode comegar a
ser identificado a parter do pr6prio processo de criag?io da primeira Academia
de Arquitetura. O texto do professor Carl Goldstein, sob o dtulo Contradig::io
nio Resolvida, analisa uma incongru8ncia fundamental na origem da doutrina
acad6mica, cuba intend:io primeira consistia na obedi&ncia is regras ''inquestio

iveis'' que haviam fido legadas pelos tratadistas clissicos. Entretanto, quando
as medig6es das principais construg6es da Antigtiidade mostraram uma enorme
divergancia em relax:io aos nimeros relatados por Vitruvio, Vignola, Scrlio e
Palladio, a solug?io encontrada polos responsaveis em estruQlrat- o primeiro cur

de arquitetura foi pragmatica: ignorar as evid6ncias de contradigao entre pra
t:ica e teoria e confiar' nas proporg6es dos monumcntos efetivamcnte construi-
dos. ''No proleto, a pratica, n:io surpreendentemente, desempenhou um paper
preponderante, com muito ments respeito por Vitruvius c outros tratadistas
qie a rever6ncia dos acad6micos poderia levar a acreditar."S Questioner regras
nio se constituia, portanto, em atitudc eseranha a pratica acad8mica. Quando o
arquiteto John Shane no initio do s6culo XIX, formado e atuante denEro da
[radigao ncoc]issica, chamou aEengio para a "[...] necessidade de refletir antes
dc adotar cegamente o que encontramos entre as rdnas da Antigiiidade.''a, es-
tava avangando um pouco mats no relativismo primordial em relagao a obe-
difncia estrita aos cinones. Nessc periodo, o modelo acad6mico de ensino de
arquitetura, herdeiro do Ca//Kr d:4mg;a?c/wx? de Blondel, la mostrava um vigor
que extrapolava a sujeigao a regras gerais, pautando-se, ao inv6s disso, pda indi-
vidualidade e maier liberdade criativa em alguns arquitetos, como o acad&mico
Charles Garnier (1 825-98), que lnstinlcou o esdlo suntuoso usado no projeto
para a CPexa de Pad de 1861: ''O estilo que empreguei6 o meu proprio; do meu
proprio desejo e de minha pr6pria inspiragao; 6 o estilo do meu tempo, que eu
produzo e afirmo; 6 minha personalidade que eu revelo

Dez anos antes, a montagem em apenas algumas semanas do (:b;xa/
Pafare para a Grande Exposig::io de Londres havia assombrado arquitetos nio
por seu ''estilo '', mas polo uso inovador de materiais e de t6cnicas construtivas
O brasileiro Araujo Porto Alegre, que trfs amos depots assumiria a direg:io da
Academia Imperial de Betas Aries no Rio de Janeiro, compreendeu a dimensio
das inovag6es propostas, afirmando que o pavilhfio londrino representava uma
no\ a maneira de entender a arquitetura: "[...] uma noble civilizagao, coma a do

GOLDSTEIN. C. 1996. ]1:cld£K
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s6culo em que vivemos $e distingue pain economic do tempo em planejar, pda
presteza na execugio e pda tolerincia e libcrdadc de pensarnento ]...] sera
semprc admirivel este prodigio dc mec6.mica que se entranhou no g6nero das
belay antes e supcra a dcstrcza humana pda vclocidade, uniformidadc e pcr-
feigiio.''8 A pt'odug:io at'quitet6nica colocara-se, assim, Roma tt'abet(5tia dc
enfrentalnento, qiali6lcada por Re)her Bonham coho "]...] uma esp6cie de
coils:io entre dubs entidades distintas -- a est6tica e a cnuenharia mecinica.''9 A
dcificagao das maqutnarias cntrc as dons Brandes gucrras do s6culo XX, quc
levou a releitura da arte a partir dc parametros mccfinicos, colocando a arquite-
tura coma ''m:iquina dc mot-ar'', apontava para o ''ponte nodal '' que, desdc a
virada do s6culo vinha alterando o angelo de visiio diantc do que representava
efetivamente ser ''modcrno ''. O que os nlodernistas considcravaln como ''am
biente confuse '' constituia-se no produto dense choquc entry dots diferentes
modos de compteendcr o ''novo": o que se ahnhava a abordagem baudelaire.
ana, quc no s6culo XI){l conccdera tratamento portico a uma realidade alimcn
tada historicamente e quc via com desconfianga uma possive] ''salvag:io '' polo
progrcsso, preferindo apoiar-se no romantismo; o outro, a vis:io funcionalista e
tecno16gica, ligada a uma nova abordagem do racionalismo qtle, diferente do
lluminista, n:io desejava transigir com a hist6ria e discordava da id6ia dc uma
evolug:ao da humanidade dependents de determinismos passadistas. Essay pcr-
cepg6es divergentes sobre o conccito de ''moderno '' municiaram confrontos
paradigmaticos entry a arte do arquitcto e a ci6ncia do cngenheiro, entry traba-
Iho manual dos canteiros c a capacidade tecno16gica da ind6stria, entry fachadas
ornamentadas e estruturas funcionais, cntrc a raz:io da fung::io e a emogao da
mem6ria. Para Emil Kaufmann esse dia16tica 6 dc6lnidora da arquitetura nove-
centista: ''A ess8ncia do desenvolvimento arquitet6nico do s6culo XIX serra o
paralelismo de dubs corrcntes principais, uma conscrvadora e outta revolucio-
niria.''t ' No contexto ardstico brasileiro, esse embate alongar-se-ia s6cdo XX
adentro, penetrando no curio dc arquitetura da Escola Nacional dc Bells Antes:
que nos primeiros trinta anon do s6culo testemunhou uma vcrdadeira ''batalha
de estilos'' em sous pro)eton.

TAS: 1 841-56, op. cit., p. 602-603
BAN [IAh{. Rcx,ncr. 1 97S.

P 94.
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O ensino de arquitetura na Academia brasileira: um lingo processo de
modernizagao

fqo s6culo XVlll, o ensino de arquitetura tanto em Portugal quanto em sua
co18nia no Brasiltt havia side entregue a engenheiros militares.jz A inusitada
invert:io hist6rica de pap6is qtle se estabeleceu cntre metr6pole e co16nia com a

nda da Corte portuguesa, alterando bruscamente a hierarquia polftica-admi
nistrativa, exigitl transformag:6es no ambiente urbane e ajustes de mentalidade

para que fosse possivel costclrar aquele recorte do mundi europeu. no roto
tecido colonial do Rio de Janeiro. Poder concur com artistes de alto navel,
ligados a CZaif dei Beaux.d#l do /#l/// / dg Frn#fg, subitamente disponfveis com a
dissoluq:io do imp6rio de Napoleao, represcntava uma oportunidade quc
secretirio de D. Jiao, Conde da Banca, prohndo admirador da ilustragio
francesa, n:io poderia despcrdigar. Mesmo que alguns te6ricos contintlem a
questioner se haveria partido rea)mente do governo a iniciativa de contratar
uma missio artistica -- preferindo considerar a vinda dos artistes franceses maid
como um emilio remunerado -- o faso 6 que a contribuig:io disses mestres para o
cenArio artistico brasileiro parece crescer em relevincia a coda nova reavaliag:io
historiografica. O curso de arqtlitetura da Academia brasileira, seguindo o bem
sucedido modelo da craze def .Beazux.H#i de Paris, cstruturava-se sobre auras de
desenho, elementos geom6tricos, plano, elevagao e ornatos, com a aferigao de
conteido realizada atrav6s de um esbogo mensal e de um projeto detalhado ao
final de coda ano, dos cinco que totalizavam o curso. Algumas adaptag6es no
sistema dc ensino. entrctanto, demonstram um certo grau de autonomia, talvez
facilitado peso distanciamento geografico e pelo contexto colonial memos
indexado is ortodoxias europ6ias. Entre das mercce destaque a instalagao do
ateli8 de arqdtetura dentro da Academia Imperial de Bells Antes desde sua
nauguragao em 1826, como aparece assinalado na plants baixa do proJeto de
Montigny para o pr6dio da Escola. Integrando, assim, teoria e pro)eto num s6
local, a academia brasileira antecipava no Brasil os a/eafrl ; #dezzxitS, que seriam

A origcm do aprcndizado dc arquitctura no Brasil rcmonta a Auld dc Fortificagio c Arquitctura blilitat
dn cm 1647 cin I'otcugal, clio modelo foi ttansplantado para o rio dc Janeiro com a fundagao dc ur

\ula dc Fortificagio cm 1699, quc um s6cula dcpois foi transformada cm Real Academia dc Artilharia
Fortificagao c Dcscnho. (N{ORAr.FS DF. r OS RIOS, A. 1947. A f:volugiio do Ensino da Engcnh
\rquitctura no Brasil. In: Associagao Brasi]cira dc Esco]as do Brasil. 1977. Sol)t-c a l-list6rilLdaEnsl

.Sio Paulo: is. n.I, p. IO.)
Dcstncaram-sc, ncssc pcriodo no Rio dc Janeiro, os pottugucscs, cngcnhciro Jose 1'into Alpoim.
lgadciio cngcnhcito Jose Cust6dio dc Si, tutor da lgrcja da Santa Cruz dos Nlilitarcs no Rio dc Jancir-
gcnhcito brasilciro, ccncntc-cart)ncl cngcnllciro, Jose Cardoso Rainalho n qucm 6 atribuido o pro)cto cl

lgrcla dc Nossa Scnhora da G16ria do Outciro
O cnsino dc arquitctura dcntfo dns cscolas franccsas limitava-sc ao casino tc6rico. A priticn do dcscnho

rcquisito fundamental cxigido aos cstudantcs, e projctos cram dcscnvolvidos cm atcliCs privados, fora da ffa/
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\ Escola brasileira, chia criagao parecia assinalar para as artes o que
nosso primeiro critico, Gonzaga Duquc, considerou como ''pren6ncio de uma
hse de florescimento''14 mostrava, is v6speras da Rep6blica que a transfor
mara em Escola Nacional de Bells Antes sinais de decad8ncia. como con-
seqti6ncia de sua depend6ncia do imp6rio ia cnfraquecido e do fortalecimento
dos engenheiros positivistas, militares e repubhcanos, da Escola Polit6cnica
Em 1884, demonstrando o predomfnio do ensino poht6cnico naquele momen-
to, o arquiteto alemio Luiz Schreiber apresentou um pro)eto propondo a trans-
fer6ncia do Casino de arquitetura da Academia para a Escola Polit6cnica, que se

transtormaria, assam, na 6nica responsavel pda formagao de arquitetos. Em pa-
recer a respeito, a seg:io de arquitetura do Instituto Polit6cnico Brasileiro con
siderou "]-..] indispensivel conciliar os dois curses de arquitetura, o da Escola
Polit6cnica e o da Academia Imperial de Bells Artes, de forte que a parte artis-
tica e a parte ciendfica sejam igualmcnte desenvolvidas.''tS A instabilidade polf-

zzl Br //x.d/# c sob a super'tsao dc um professor, quc podci
pctos ploprios a.
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tice e a morosidade decis6ria do Imp6rio contribuiram para a.nao execugao do
proleto de Schreiner e o ensino de arqtiitetura mantcve-se sob a oriental;ao da
ALBA, kinda que entregue a engenheiros: os professores honorarios, Andre Pin-
to Rebougas, professor da Escola Polit6cnica, e Adolfo Del Vecchio, engennet-
ro de obras do Nlinist6rio da Fazenda. . . .

Na d6cada de 1930, o curioso "d=plo dominic" exercido peso movi-
mento modernista -- attvo tanto na criag:io de uma arquitetura moderns quan-
to na ''construgao" de um passado ardstico, atrav6s do SPHAN -- consolidou
a imagem do curso de arquitetura da Escola como obsticulo maior a tnovagao,
catalogando-se as quatro d6cadas anteriores sob o r6tulo de "acaaemicas em
seu senudo mats pe)orativo, como se llouvessem fido quarenta ands de tnercia e

dc repetigao imp r'icua« Entretanto, as considerag6es do historiador Jacques Le
'"' 'uFU ' champ de "perman&ncias'' hist6ricas entre as quaid pode-
mos localizar o fen6meno do casino acad6mico , apontam para o canter di-

plice assumido pdas ''continuidades", que
costumam atuar simultaneamente

rn... .. ...I JA (gnq....\;n)I n/x
como ''obst6culo" e coco ''esteio '' a modernizaq:ao. Esse paper de.''ap:io '' no

processo de desenvolvimento da nova arquitetura,
creditado a in£lu6ncia
. . .I. .. ,..n 't)Anlnns-q'% rllln

positive da tradigao disciplinar academics: la fora destacada por Bonham, que
demonstrou estranhamento pda rejeigao a cu)tora beal/x-a#i dar-se em fungao

de uma percepgao da arquitetura acad6mica como puramente ''estilistica", aves-
sa a. funcionalidade e aos aspectos cientificos. Citando a obra de Guadet, E#-
me ZI e/ TZhdeJ de /'.H/rB;feriwn? considerada como a pr6pria alma do Casino
acad6mico - destaca que este se mostrava "tio funcional, ciendfica e a-estills-

dca" quando os pr6prios racionaUstas que, "[...] enquanto repudlavam os 'pa
dt6es falsos das academias', aceitavam muicas das id6ias acadimicas sem saber

menlo honroso do arquiteto Laclo Costa, que e]ogiou as "t...] edificag6es p'ofi '
cientemente compostas nos mais variados estilos hist6ricos, do g6tico is vargas
modalidades do renascimento italiano otl franc&s[...], bem coma.a versao
'B..zxx.dHI dos estilos Luis XV e X\rl", considerando as coma reve]adoras "t..]

at6 o IUtimo pormenor de acabamento, de uma exemplar consci6ncia profis'
sional acad8mica."t7 . .

O desmonte da nogao de ''rupture" modernists, em seu sentido ''revo-
lucion6.rio '', vem se processando atrav6s de alguns autores importantes desde a

BJ\N} IAbl, Rcyncr. Op.
Costa, 1951. OP. c

P 24-25
P.86.
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d6cada de 1960, como Peter Collinsi8 que localizou em meadow do s6culo
XVlll o initio da ideologia quc fundamentaria a arquitetura ''modcrna '', num
recorte temporal que nos pro)eta dirctamente nos dominion do ensino aca-
d6mico, centralizador em grande parte dcsse periodo de questionamentos sobre
a arte e a arquitetura. As aniliscs das estruttlras hist6ricas pda /70//z,eZ/e ,bh/o/np,

colocando o desenvolvimento dos datos sob a perspectiva da ''longs duran:io '
mostram que as ''revolug6es'' dificilmente cstabclecem uma transformagao tio
complete que abu m:io de todd a realidade prccedente. Para o historiador
KrzJrsztof Pomian, o que normalmente 6 entendido como uma rtlptura assinala
dora de um ''marco inicial '' reprcsenta, na realidade, a cdminincia de repetidas,
e n:io tio bem sucedidas, tentativas de inovag:io quc s6 em determinado
memento ido encontrar condig6es Favoriveis a seu cstabclecimento. Para P6-
mian 6 justamente hesse processo, que normalmente passe ao largo da per-
cepg::io comum em sua contemporaneidade, e milo nos acontecimentos coloca.
dos como ''espetaculares'', que reside o aspects maid intercssante para a anilise
hist6rica. O conccito cumulativo, mas n:io linear. da hist6ria e as anilises dense
processo de longs duragio, do qual o ertsino acad&mico ccrtamente faz parte,
tentam desviar o loco do acontecimento pontud, quc di6icultam a identificagao
da abrangancia das transformag:(5es e da ocorr8ncia de importantes perman6n
das, como o desejo recorrente de modernizagao dentro da ENBA. Nesse
processo de tentativas de inovagfio ocorrido no interior do ambiente acad&mico
enquadra-se o neoclassicismo de Montigny, que corporificou o desejo de mo-
dernizagio do ambiente colonial do Rio de Janeiro, lembrando que a autonomic
arquitet6nica pretendida palos fundadores do neoclassicismo, os arquitetos
Boul]6e Ledotlx, inauWlrou, coma lembra Argon, as propostas dc "I...I reforms
radical da figure, da fungao, da pronissao do arquiteto''19, que viriam a ser
desenvolvidas mais tardy por Le Corbusier. Devs ser considcrada inovadora,
tamb6m, a reforms implementada na Academia em 1855, na gestao do
arquiteto, urbanista e paisagista, Araujo Porto Alegre, que dcscentralizou
ensino e dividiu em disciplines aut6nomas o curso dc arquitetura, at6 entio sob
a responsabilidade de um Qnico mestre e que, a parter de entao, pC'de costar
com professores cspecializados em diferentes areas. Do curriculo passou a
constar: desenho geom6trico e industrial, desenho dc ornatos e arquitetura civil:
disciplines que tinham como suporte disciplines especf6icas a arquitetura per-
tencentes a segao de Ci6ncias Acess6rias20. A introdug:io dessas cadeiras den

q cor.r-iNS, p. (1 96s). (.v,.,,,«;«e /#«/. ;« N
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tificas foi de grande importancia e mostrava a visio acurada de Porto Alegre em
sua intengao de preparer os arquitetos acad6micos para as demandas tecno-
16gicas que iriam, mats adiante, transformer os engenheiros nos grander exe
cutores da modernidade. Colocando cm discuss:io a base te(erica sobre a qual a
dotltrina acad&mica havia se estruturado Porto Alcgre questionava: ''o cstudo

de arquitetura clfssica [...] serf bastante para criar arquitetos items a today as
necessidades sociais?"zit ]evancava q'aest6es especificas nacionais: "[...] Sends o

Brasil um pal.s agricola nio conviri ao jovem arquiteto um estudo s6rio sobre a
arquitetura rural aplicada ao fabrics e custeio das nossas fhzendas e a madeira
de melhor coloci-las e tornar alegre, c8modas c saudaveis?"zz; prognosticava a

des\ a]orizagao ornamental: "]...] Nada prevelo a16rn do pressentimenco de qie
aparecerao g6nios simplificadores, ap(5stolos do resumo, para numb esp6cie de
bateia colocarem o precioso e langarcm a margem os fragmentos impuros
dessas antigas jazidas que esconderam a vcrdade

\ reforms Benjamin Constant dc 1890, dada continuidade a casa
pratica ressurgente de atualizaS:io dentro do ensino da Escola, com o obJetivo
de adequagao :ts transformag6es trazidas pelo desenvolvimento de novas est6ti-
cas e t6cnicas construtivas indtlstriais. A experi8ncia ''neocolonial'', kinda que
compartilhasse o mesmo car6ter tradicionalista e ornamental dos historicismos,
pode ser inserida tamb6m nesse processo de modernizagao por seu desejo de
descolamento das correntes internacionais cm sua busch por uma arquitetura de
cunho nacional, id6ia com a qual comungaria tamb6m o movimento moderno
Comum is co16nias latino-americanas no infcio do s6culo XX e habitante de
um territ6rio fronteirigo entre os ecletismos importados e as novas propostas
para a arquitetura, a arquitetura ''neocolonial '' teve grande aceitag:io, n:io
interrompendo sell desenvolvimento diante do triunfo oficial do modernismo
A indore renovadora e nacionalista subentendida na est6tica justifica as traje-
t6rias semelhantes de dais Brandes arquitetos latino-americanos, da ''segundo
geragao '' do movimento moderno internaciona], o venezue]ano Car]os Raul
Villanueva e o brasileiro Lucio Costa, contemporaneos em suas l:orma96es aca-
d6micas e que se integraram ao racionalismo corbusiano depots de uma primei
ra passagem pda arquitetura ''neocolonial

A continuidade de inteng6es modernizadoras afirma-se, kinda, nos su-
cessivos proJetos de reforms pelos quads passaria o currfculo da Escola, como o
de 1926, elaborado pele m6dico Jose h£arianno Filho, entio diretor da ENBA e
defensor do ''neocolonial '', que pretendeu incluir o estudo da discipline de

Atas das Sess6cs PQblicas do Compo AcadCmico dc 27 /
paginas nRo numeradas).
zz Idem

Porto Alcgrc dowd Alas: 1 841-56, Livro 61 52, p. 602-603.

/ 1855 a 30 / dcz / 1869 (Livro 6.1163
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nrbanologia"; "]...] o estudo da cldade ao lada do estudo do edificio [...], quc
abrange as quest6es de saneamcnto da cidade e arquitetura paisagfstica, deve
constitttir uma cadeira de freqti6ncia obrigat(aria com largo dcsenvolvimento
pratico.'' 24 Argos depois, a reforms de Lt3cio Costa receberia todd o cr6dito pda
ntrodtlg:io da cadeira de Urbanismo. Mcsrno scnclo considcradas coma

radicais, as reformulag6es insdtufdas pda reforms de 1931 forum absorvidas
polo curio de arquitetura apes o frustrante desfecho da gcstao modernists
q.indo que a reboque da revolug:io politico de 1930, as modificaq:6es realizadas
12 E.scala nao ''revoltlcionaram '' de fate o currtculo de arqultetura, como o

grande alvorogo causado a ala conservadora poderia lever a imaginar. A
tcntativa dc Lucio Costa de acadcmizac:io do casino moderno. incluindo-o no
curriculo da ENBA revcla seu reconhccimento quanto aos benefTcios quc a
sistematizag:ao pedag6gica c a discipline dos exercfcios acad6micos poderiam
representar na formagao dos novos arquitetos.

Today essay tentativas insercm-sc n:io na concept::io de ''cvolugao '
teleo16gica que enxergava as produg6es anteriores a arquitetura moderns
apenas coma ''etapas equivocadas'' em direg:io a chegada jolene ao modernis

mo c sim num desenvo]vimcnto nfio crono16gico, do qual fazem parte
:avangos'' e ''recuos''. O ensino dc arquitctura acadamico, desde sua instalag:io
no primitivo pr6dio de Montigny, se distinguiu por um convivio de
ambigtiidades, que colocava em confronto o ''traditional '' e o ''inovador
:reacionirio '' e o ''progressista '', forgando tlm di6.logo de exercicio conflituoso,

mas sem divida estimulante. Nas tr6s primeiras d6cadas do s6culo XX, a
ENBA funcionou como catalisadora de inovag6es, refletindo id6ias que iam
muito a16m dos ecletismos :figure 2). Nao surpreende, portaneo, que a emble
mftica conferancia proferida por Le Corbusier no Rio de Janeiro em defesa do
funcionalismo tenha utilizado, para scu""libero modernista. uma das salas da
ENBA. Com a criagao da Faculdade Nacional de Arquitetura cm 1945, o curio
de arquitetura separa-se da antiga Escola, o que parecia inevitivel dianne de seu
dcsejo de emancipagao, que era um retorno is origins da escola, cxclusi-
vamente, de arquitetura fundada polo engcnhciro Blondel. Mas, agora, quando a
contemporaneidade retoma formal exuberantemente ardsticas numa arquite-
tura que n:io coloca o funcionalismo como preocupagio fundamental, talvez
deja tempo de reconsiderar o anitema langado a ENBA e reconhecer alguns
benefTcios naquele convivio criativo junta is demais artes plasticas. Anlnal,
corns aHrmou Lido Costa, "[...]Belas Artes c arquitetura servo sempre uma
coisa s6.''ZS

/\TAS, livro 6158, 1926
COSTA. Lido. .Rio dcJanciro: Nli da Ectucagio c Sa6dc, s.d, p. 40.

39



Fig. 2: Projcco intitulado Aral
Paulo Pircs c Paulo Santos t'o
hlcnsirio da Arte, Rio dc Jancii

'Cic16Pica", 1929,
pda FN Bi\. (Rc\

8/06/1929, P. 40.)

dos arql
Arid

Helena Cunha de Uzcda. Doucot:\nda di
Visuais. Escola dc Bclas Artcs -- UFRj

-list6rin c Critics dn A Programs dc P6s-(
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A "ANUNCiAQAO" DE EL GRECO DO MASP
UM ESTUDO SOBRE SEU CONTEXT0 DE CKiAgAO E RECEPQAO

Isis Sclmikaitis
elmi@Ziar.unicamp.for

EL GRECO : VIDA E OBRA

I)omenikus Theotokopoulos, chamado EI Greco, nasceu em 1541 em Cindia.
Crete, em uma familia cat(51ica de funcionirios da Serenfssima. Sabre o perrodo
nicial de Formagao do artiste na Gr6cia, se babe que ele foi treinado no estilo

p(3s-bizantino na culture dc icorles c que por volta de 1563 recede o status de
;mestrc''l. Outros registros de sua atividade podem ser encontrados em Verge.

za, para olde se mudou em 1566, tornando-se aprendiz no atclier do mestre
Ticiano e ccrtamente mantendo contato com outros artistes dessc ci.rculo.
coma Jacomo Bassano e Tintoretto2. Esse novo ambiente le\-ou o a abandonar
) qtle labia de pintura bizantina para se iniciar na pintura naturalists italiano
Em 1 569 ou 70, EI Greco parte para Roma Dade pretendia dar prosseguimento
a sua carreira. Ja nessa 6poca demos notrcia dc seu en\olvimento com as
atividades da Contra-Refotm&. Ouvindo falar dos debates sobre o canter

indecoroso do Juizo Final de btichelangelo, EI Greco, segundo relate Giulio
Mancini em seu Ca//i;dennRl;a/g; ;Hiya P/#/yzrna tcria se proposto e repintar
honestamente '' o afresco, caso ele fosse destruido. realizando ''Lima obra tio

boa quanto a outta c igualmente bcm pintada''.3 Em Roma, EI Greco parece tcr
mantido contato com os circulos intelectuais de major dcstaque da cidade
como comprova o documents da ..4rcudewh d .fa# Lxczu que menciona a
recomendagao do artiste ao grande patrono das aries, Carded Alessandro
Farnese, por parte do importante miniaturista Giulio Clovio '

Em 1575, EI Greco viaja para a Espanha, inicialmente para Madrid,
tentando, sem muito sucesso conseguir comissdes no Escorial e, cm seguida:
em diferentes igrejas do pals. A pardr de 1577 ele se install cm Toledo, olde 6
contratado por Luis de Castilha para pinter o Esp61io dc Cristo na Catcdral de
Toledo, considerada e sua primeira Obra-Prima de Arte Sacra, na qual encon-
tramos a combinag:fio de elementos abstratos e reals.

Neste periodo final de sua obra a pintura de EI Greco parece engajar-se
mats diretamente em quest(5es religiosas, refletindo mais perto o climb da Con-

Broxx'n Jonath:\n, /) y/Ifrz/ // E.g)'rxfu./ /i00/ /700. Sio
N\atqtxcs qarg3 CatdfiRri do vtnst'ft der4rtc de Slid t}.ltlio .

)ud. N]anciniin : X]arqucs c N]ig]iaccio, op.cit., p. ] 9.
larqucs.op-cit.,p.

Cosac & Naifj ' Edig6cs, 2001
rlh Cbr//£ £ /r/u/h//d Sao Paulo: P
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tra-Reforma. Em Toledo as pinturas voltam-se para qtlest6es de inspiragao reli-
giosa e devogao. Langando m:io do conjunto de subs experi8ncias antenores, o
artiste desenvolveria uma linguagem muito pessoal, que glorificava, dramalizava
e avivava a fe, usando de recursos ret6ricos para visualizar os mist6rios do cato
licismo.

\nalisando a produg:io de EI Greco, torna-se evidence que seu estilo
n:io era imut5.ve]. Ao bongo dc sua cat-keira ele foi se desenvolvendo e cami-

nhando para uma abstragao e uma complexidade coda vez maiores, fazendo
com que o mundo imaginativo tomasse o lugar do mundo naturdistico. lsso
pode ser visto em um quadro da Ease de maturidade do artista, ''Adoragio dos

pasEores no cults ao Nfenino Jesus, correspondendo icrenga de EI Greco de
que os serbs celestiais tornar-se-iam irmios dos homers na adoragao do Se-
nior. No quadro vemos EI Greco hangar mio de recursos formais, como
alongamento das figures e a abstragio do detalhe naturallstico para impor um
entimento sobrenatural a cerla. Sabre esse aspecto da 0'3ra do artiste Jonathan

Brown comentaria: ''Uma vez atingido o dominio da cor e da luz, e, 6 clara,
controle da forma, o pinter tinha o poder de representar n:io s6 o visivel, mas
tamb6m o 'invisivel ', ou deja, os sores divinos do c6u. EI Greco acreditava que o
Hondo natural era um reflcxo imperfeito do celestial; portanto, os mesmos p6-
deres de visio que hcultavam ao artiste compreender o mundo visual perms
bam-the imaginar o rhino celestial invisivel.''S

EI Greco continuou em Toledo at6 o fim de sua vida, desenvolvendo
seu trabalho e envolvimento com atividades intelectuais e da Contra-Rcfor-

ma. A "Anunciag:io '' qtle hole se encontra no Mused de Arte de Sio Paulo data
periodo find de sua carreira.

A Anunciagao do Masp

A. relevincia do temp da ''Anunciagao" na obra de EI Greco 6 incontestavel, la

pda freqti6ncia com que o artiste dedicou-se a ele, tends pintado ao menos fete
vers6es bastante semelhantes a do MIASP em um periodo relativamente curto
de sua carreira, entre os anon de 1596 e 1605. As outras obras da s6rie, a qual a
obra do NIASP pertence, est:io localizadas no Toledo Art Museum de Ohio, no
biuseu de Budapest, na colegao Soichiro Ohara de kurashiki :japio/, na colegao
Zuloago de Zumaya (Espanha), na colegao Cintas de Havana (Cuba) e na
colegao Ralph Coe, de Cleveland, Estados Unidos

-P cit.P.74
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Autos: EI Greco. No
07x74cm. MASP

AI ig5o. Data:1600. 61eo s/

Descrigao da obra do Masp

Nessa pintura estio representados a Maria, que simboliza a virgindade:
a maternidade, a afirmaq::io da salvag:iio e a testemunha e geradora dc f6, o ando
Gabriel, considcrado portador da relagao divine, e a pomba branca, sfmbolo do
espirito santo. A Virgem esb posicionada a esquerda do quadro, ajoelhada em

um altar marrom, que significa a concretizagao do lugar sagrado c da proximi-
dade da protegao divine, a sua milo esquerda csti segurando a Biblia, aberta, cm
ama dessc altar. Sua milo direita esb levantada at6 a altera do ombro. Ela este
vesdda com um vestido verme]ho, trazendo um manto azu] por ama que cai
at6 o chao, o vermelho pods ser compreendido como a cor da paixao de Crisco,
o manto simboliza protegao e a cor azul a fidelidade; em sua cabega podemos
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er v6u bianco que atinge os ombros, deixando o rosto, o pescogo, a orelha e
um posco do cabelo a mostra, o v6u e uma pegs cat'acterisuca do vestuino

das

mulheres da igreja e 6 a figure da mod6stia e da virtuosidade, o fato de uma das
orelhas ester a mostra pode simbolizar o €scut2t da mensagem divine atrav6s do
ando, uma valorizagao do ouvir a palavra de Deus , ao inv6s de l&-la. Sua cabega
este. levemente virada e inclinada para o Indo esquerdo do quadro e seu olhar
esb direcionado para o ando. Ela possui um semblante angelical numb fisiono-
mia de mulhcr.

O Ando encontra-se posicionado a direita do qtladro e flutuando sobre
uma nuvem, que parece ester carregada de chuva. Seu corps incline-se ligeira-
mente para frente. Seus traces sio amarelos, com as manges.brancas, o

atnarelo

e a cor da eternidade, e sua mio direita encontra-se levantada em gesto de sau-

dagao a Virgem. A outta mio trazendo um romo de llrios, que simboliza a pu-
reza esplendorosa, a inocincia e a virgindade. Seus cabelos sio curtos e casta-
nhos e seu semblante 6 puzo, trazendo a misttlra de uma fisionomia de um
merino e de adulto. SEIN cabega encontra-se coroada por uma aureola luminosa
e uma dc suns aaas esb direcionada para a Virgcm e a outta encontra-se atras

dele. O arlo alba para a Virgem com os olhos levemente fechados
Uma forte luz que ocupa o centro da pintura estende-se ata quake

chao. Em scu centro cncontra-se a pomba, que voa em diregao a Virgem. A luz
tamb6m alumina a Virgem, deixando suns roupas e mctade de seu rosto ilumina-

Na parte inferior do quadro, pr6ximo a Virgem, ha um cesto de
costura contcndo um pane bianco e uma tesoura, e ao lido esquerdo dele ha
um vaso com um ramo dentro

O fundo da composigao apresenta-se pouch nitido e sugere formas de
nuvens. Ele 6 muito escuro, o que permite que a luz central adquira kinda maier
intensidade. O cromatismo do quadra 6 complexo, visando provocar uma
ndistingao entry a dimcnsio do imaginario e do mundi natural(

O quadra 6 uma representagao da passagcm do Evangelho de S:io
Lucas e refers-se mais diretamente ao moments em que a Virgem aceita se
destino e se declare uma ''serve do Senior ''. Lf-se no versiculo38

Entio dissc Nlaria: /\qui cstia scrva do scnhor; quc sc cumpra cm mim conforms a tua palavra. E o ando

dos

Significados cios sinlbol
S:io Paulo, Paulus, 1994

dos dc: l-lcinz-Nlohr, Gi dos SiPri olds: imaRens e s;thais da ant
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Segundo a classificagio proposta por Baxandall7 cm seu livro sobre o
Olhar Rcnascente, esse imagem cortesponderia , dentre as cinco condig6es
cstados cspirituais atribuidos a Nlaria ao estado da f{/v,'ai;/ya/h, dcscrito polo o
autos com as scguintes palavras:

Q lgua podcrli lamais dcscrcvcr, c na x-crdadc qual cspirito podcri lanlais image
sous santos joclhos ao ch:io? /\baixando a cabcga clissc ' F.is aqua :i

:lissc 'Rninhn '. Oh, quc pi'ofunda huiTlildn(tc, quc cxt
:na do mcu Scnhor'. E cncio. lcx antanclo us olhos no

=luiu come Deus, os anjos c os s:Incas dadi'cs da igicja dcsclavaill:

:{)m gusto c clc q
110 Scnhor'. Fla r

l:io! ' Fiis :\qui:
I)tags)s

hil
cla, 'il cect'a\ril c

Fot't-il:l dc ci'uz. c(

scgun(to tua pain

Representag6es tradicionais da Anunciagao

A iconografia da Anunciagio 6 um dos maid populares da arte cristi, competin-
do apenas com as lmagens da Crtlcificagao e da Madona com a chiang:a
/\.nunciag?io 6 descrita tanto em texton ap6crifos como em texton can6nicos.

Tradicionalmente, a representagao da Anunciagiio trazia Maria posicio-
nada ao lido direito do quadra, tendo o Ando Gabriel a esquerda do quadro. A
Virgem era representada coma uma dimples donzcla, quc costurava um pano:
cuio significado, segtlndo o evangelho dc Jiao :10: 1), era o tecer do \6-l do
Templo. O Ando Gabriel era representado originalmcntc como ulm jovcm na
posit:io eret&. Tinha um semblante masculino e estendia a sua mio direita em
diregao fl Virgcm, em gesto grandioso.

No pcriodo medieval, a iconografia da Anunciagio tornou-sc mats
com-plexa, incluindo dcsde as vestimentas elaboradas para a Maria e Gabriel c
Im-polos botanicos, como os Lirios, c alguns sinais de pureza como a igua c a

cor branca, atributos da pureza e da missio singular da Virgcm.
No S6culo Xll, torna-se habitual reprcsentar a Virgem da Anunciag:io

;egurando a Biblia, como premunigao de seu pr6prio destino de mie de Deus.
A. pomba, representando o Espirito Santo, passou a ser representada chegando
atrav6s dc uma janela, sfmbolo da virgindade perp6tua de Maria. No sul da
Europa, passou-se kinda a representar a cent da Anunciagao em jardine e
palacios, enquanto os artistes do norte favoreciam o ambiente dom6stico ou
cclesiis rico .

Na renascenga, Maria era representada como uma simples donzela que
lendo o livro das horns foi interrompida por um inesperado visitante. A partir
do aumento dos estudos sabre Maria na arte barroca, o t6pico da Anunciagao a

Ba: U. blichac1. 0 0A#r IQ//z7.rrc///#; P. x9eHEilcia }la !tdiia da renastetifa. rlo. Editola i)a? e I
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Maria foi reavivado como o momento inicial da glorificagao da Maria.8yidesde
o s6culo XVI a iconografia da Anunciag:io torna-se um pouco mesmo rigida,
dando ao artiste certs liberdade e invengao. As Anunciag6es dc EI Greco,
devem ser situadas no contexto dcste 61timo univcrso.

Levando em conte as representag6es tradicionais do temp, a
Anunciag:io de EI Greco parece segtiir algumas refer6ncias do perfodo
medieval, como por exemplo a Bfblia que ele segura, o cesto de costura fazendo
:efer6ncia ao tecer do v6u, a presenga do brio na mio de Gabriel, o uso do
bianco e da luz pr6xima a pomba, o semblante de Maria e do Ando e o
ambiente, apenas nas Anuncia-g6cs feitas na It6.lia, que sio pr6ximos ao
ambiente de um temple

Por outro lido. alauns elemcntos da iconografia trttdicional nio podem
ser encontrados, como a posigao da Virgem do lido direito do quadro e o Ando
do lado esquerdo do quadra, o Gabriel na posigio Greta e a pomba vindo por
uma janet«

iAnunciag6es" na Obra de EI Greco

Is "Anunciag6es'' foi um temp muito recorrente na obra de E] Greco, ele
apace-ce desde o momento de sua chegada em Vcneza e esb presents em suns
obras at6 o fim de sua vida.

EI Greco viveu no ambiente da contra-reforma, portanto 6 necessirio

pensar at6 que ponto ele seguiu os preceitos dessa nova doutrina referentes a
hist6ria de Maria em sua pintura

A primeira ''Anunciag:io '' da m:io de EI Greco foi pintada quando o
artista se encontrava em Veneza e faz parte do Triptico de Modena. Nell o
desenho kinda esb posco maduro e evidencia-sc como obra de um pintor ainda
niciante. Em seu periodo romano, o artiste camb6m realizou al©lns qtladros
com este terra. Nessa 6poca ele aproxima-$e do miniaturista Julio C16vio, que
pode ter tido uma influ6ncia significativa sobre EI Greco, uma vez que ele pr6
prim reahzara o c61ebre Livro das Horns, dedicado a vida de Maria. Um testemu-
nho dessa ligagao entre os dais artistes 6 o retrato que EI Greco pintou do
amigo.

As Anunciag6es de Veneza e Roma seguem as tradig(5es renascentistas,

em que ha uma preocupag:io com o ambiente, com arquitetura e com a pars
pectiva. O artista parece reccber esdmulos dos c61ebres pintores do alto-rents
cimento, em particular de Michelangelo. Uma preocupagao com a construgao

r\s informage
.ppndona

)!,rafia h dt\ dlctioliaD oa
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dc um cenirio ondc as figures ptldessem ser inscridas 6 cvidente c em algumas
das pinturas vi-se EI Greco hangar m:io do recurso do chao quadriculado tipico
:la producfio italiano do Renascimento.

Essay caracteristicas sc alteram de forma visivel em suns Anunciag6cs
ardias, do pcrfodo dc Toledo, ao qual tamb6m pcrtencc o quadro do clasp
\.qui EI Greco trabalha pinttlra concentrando-se nas figures e deixando de
caracterizar o espago que das ocupam. Provavelmente sob maior influ61ncia da
Contra-Reforms, ele pat-cce querer mostrar uma imagem mental c nio a pte '
cnga das Rguras cm sua suposta aparigao hist6rica. Esse princfpio estli de

acordo com a id6ia de imagcm como estimulo a devogfio, um pcnsamento
bastantc difundido no mundo cat61ico dc cnt:io.

Outta refer&ncia importante para EI Greco em seu petr odo de Toledo e
que poderia explicar a concentrag:io do artiste no temp da Anunciagao apes sua
mudanga para aquela cidade, serra o seu suposto contato com os escritos de San
lldefonso, um dos patriarchs da lgre)a que escreveu particularmente sobre
temp da Imaculada Conccpgiio da Virgem. San lldefonso era c ainda continua
sends muito popular em Toledo e foi representado diversas vezes por EI Greco
em scu periodo tardio. A representag:io mats significativa do santo, do nosso
ponto de vista, aprcsenta-o diante de uma estatua da Virgem que sc encontra
no lugar olde a pr6pria Virgem teria feith sua aparigio ao santo devoto

Conclusfio

O presence trabalho kinda encontra-se cm curio e poucas conclus8es
definitivas podem ser apresentadas. Por6m, mica claro que a obra de EI Greco
do Masp csti intimamente relacionada com o periodo anal de sua vida em
I'oledo e demonstra uma atitude muito maid religiosa do artiste, quando
comparada is Anunciaq:6cs do perfodo italiano. EI Greco tamb6m parece abrir
mio dc recur-sos tradicionais das pinturas vcneziana e romana, criando
elemcntos formais novos que pudessem server ao fim de devogao do artiste
Syria importante investigar a relagao de EI Greco com a tradigao artistica e
religiosa na Espanha e em Toledo em particular, para compreender mellor a
partir de que contexto sua nova po6tica, extremamentc original, pode ser criada
Pretendemos kinda investigar as condig6es de chegada do quadra ao Masp,
dando uma pequena contribuigao para a hist6ria de sua recepgio no Brasil
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EMBU.MIRIM: ARTE NA ALDEIA

Jaelson Bitran Trindade
jbt9sr@terra.com.for

N:io sio numerosos os cdificios remanescentes dos numcrosos estabelecimen-

[os formados pecos )esufeas no Brasil (1 549 1 759) aideamentos, fazendas, co
16gios. Mesmo em relagao aos equipamentos de cults -- retabulos, caixas de pil.
pito, alfaias, m6veis, texas, imagers, etc., kinda que sega expressivo em qualidade
em quantidade o que testa, csti aqu6m daquilo que cfetivamente serviu aos
edificios existentes ou la desaparecidos. Os cdifTcios remanesccntes mais anti.
gos escio conccntrados na regiao sudesce, nos Estados e Sio Pablo, Rio de Ja
neiro e Espirito Santo.

O remancscente que concentra as mats divcrsificadas e numerosas o-
bras artisticas relacionadas a vida de missio 6 o da antiga aldeia de N. Sr.a do
Rosario de Embu lvlirirn, hole side de um municfpio(Embu) a 28 km da cidade
de S. Paulo, originada de uma fazcnda com capela e indigenas administrados
(servos) doada ao Co16gio da Companhia de Jesus na cntio vila de Sao Paulo,
por volta da terceira d6cada do s6culo XVII. Hole, restaurado pelo IPHAN
Instituto do Patrim6nio Hist6rico e Artistico Nacional / Regional de Silo Pau-
lo, desde 1940/44, no pequeno plata do antigo centro ou patio da aldcia, per
manecem a igreja e resid8ncia dos padres e maid oRicinas jareas de servigo). As
fontes documentais indicam que estes edificios subsdtuiram outros mats anti
gos e forum construidos/complementados entre os ands finais do s6culo XVll
e a terceira d6cada do s6culo XVIII.

E neste momcnto entry em questao o problems artfstico-Embu; nio
apenas o Embu enquanto tal, ou apenas este O]] aquele objeto no Embu, sein
arquitet6nico ou artistico-artesanal. As realidades complexes constituidas pains
bras e seu contexto, imcdiato e mediato, tfm side geralmente tratadas de mo-

do simplificado e superficial. Este 6 uma apresentagao da aldeia-problems, a
ante-sale de uma trabalho de estudo e pesquisa mais rigoroso.

No Embu, identificamos o problems decorativo, o retabulistico, o ico-
nografico, o ideo16gico, o socio16gico, o politico, o mental,,etc. Conforme diz
Giulio Argan, com muita propriedade, ''a d aa f/##l,h me/odo/2igfo ron ' gwe dada Je

poaejawer kaye eln dia a bist6Ha da aee, esislindo a tentativa de des hisloddRgr o estndo do

jen mello aMstico, aTe€e-me o aa deni$cagao e da a;naiise de sitaagBes P obiemaaca?' . E.
: c\alice que"iaentig\ca nlProbie7}2a signi#lca olbfr e coordetiar um Cody tito de datos,
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de Herb 7?? dQS qtiaif sePossa cHIen e Q signyicado e o valor. a }!ao sere}71 reap e £o z os
ot4tros '' )

Ji passe de meir s6culo a instigagao feith pele historiador da arte e
professor da Universidade da Pennsylvania Robert Smith, no I Co16quio de
Estudos Luso Brasileiros (Washington), aos interessados na hist6ria da arte
luso-brasiJeira, para que desenvolvessem estudo das obras de arte e arquitetura
do Brasil-Portugu6s numb perspective das grander instituiq:des geradoras dc
bens artfsticos, quads sejam as ordens bcncditina, franciscans, carmelita c
Companhia de Jesus, eln especial

Pdas caracterfsticas do acervo existente no Embu no coteio entre ele e
inventirio de bens exccutado na aldeia cm 1759, quando da expulslio dos

jesuitas, saba-sc que muita coisa 6 dc 6poca p(5s-Jcsuf ta ou, se a antiguidadc de
nuncia o tempo dos padres dc batina negro, rcsta a hip6tese da pegs ter fido dc

outras capelas e igrejas dos ''cxtintos jesuftas'', tats como as das aldcias pr6.
ximas de Aragariguama, Itapecirica e Carapicuiba, que no tempo da Companhia
cstiveram subordinadas a resid8ncia do Embu. Alguma coisa podc ter sido
doada por particulares, de sells orat6rios, em 6poca e situag:io desconhecidas
para n6s, hole cm dia. Ainda este por ser feith uma leitura cuidadosa, um ma
peamento dos objetos constantes em outros inventirios de bens da igrcja da
Sr.a do Roslirio, la do s6culo X.IX..

A. igrcja da residfncia jesuitica de Embu-Mirim 6 o exemplo maid ante
gro c mats subst&ntivo da arte nos ddeamentos da Companhia quc rests no
Brasil. Para a16m dos objetos littirgicos, imagcns c alfaias, kinda da 6poca em
que os padres tinham plena posse dessa aldeia-fazenda, cst:io presented a cons.
pfcua sacristia, com sua decoragio (pintura) cm chinoiserie, bnlcescos e bimbo
login eucarfstica, o con)unto composto peso arcaz, oratorio, e lavat6rio (purify
cacao do sacerdote); a exuberance capcla mor com o cato e as paredcs re\-esb
dos de caixot6es pintados com motivos de folhagcns, apresentando tamb6m
um bom trabalho dc talha no altar-mor. A judo isso soma-se kinda os dais alta-

res colaterais com uma explicita simbologia teocritica e o bonito p61pito cnta-
Ihado, obras datadas entre os anon Ginais do s6culo XVll c a quarts d6cada do
XVlll -- um grande perl odo, de muita aq::io em todd a parte, para a Companhia
de Testis.

Um outta conjunto ardstico bastante expressive, remanescente de anti-
go aldeamento, 6 o da igrcja de N. Sr.a do Socorro em Tomar de Guru, cm Ser
gape, assentamcnto tornado vila em 1758 com o noms de Nova Tavora, dcno-
minando-se Tomas a partir de 1765. Apesar de ser um templo erguido no final

:\R(;/\N, Giulio Cat'lo. F/A/Jd da clef co/y//u /p /a'p7h da f;dr/r/p. SI
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do s6culo XVll como sugere a data de 1688 no dintel da porta principal, foi al-
terado e sua maquinaria de talha indict ser posterior a maida dos jesuitas

Claro. existem remanescentcs dtamcnte significativos da presenga je
stlitica na nossa formagao hist6rica, como a igrela do Co16gio de Salvador, hole
S6 Catedral. e todos os elementos ardsticos integrados. Da mesma forma,

igre)a de Santo Alexandre, do Co16gio de Be16m do Para. Mas, em termos de
miss6es de resid6ncia, dessa complexa e vista tramp de assentamentos coloni-
zadores e doutrin6,rios em que pontificaram o$ Jesuitas, frente is demais orders
reliaiosas. o Embu 6 o rcmanesccnte mats exuberante e rico em testemunhos

Coma sobreviveu esse conjunto? Na verdade, quake desapareceu de
todd, nio fosse o ernpenho do c6nego da S6 de Sio Paulo Joaquim do Monte
Carmelo que, a titulo pessoal, numb atitude digamos, de ''amor is reliquias ou
antiqualhas do passado colonial'', fez a restauragao ''dag//e/a iarp7lr/!a , @o &e/o /e.
/r o /em .awa/ eaz /ada giza.pnuz,Ar/a'', diz o proprio sacerdote em 1 860 a Tesouraria
Provincial a qual prop6e sdvar, sem anus para o Estado, o templo e.hospicio
ou resid6ncia do extintos jest.litas, conforms documento que encontrei ha anon
no arquivo do Departamento do Patrim6nio da Uni:io em Sio Patllo -- Minis
t6rio da Fazenda. Monte Carmelo reparou os altares e o colo, torrou e assoc
thou todd a igreja e propos-se a abrir ao cults e "/ f/ar //a fal/fenafdo ddf a#azar.aor

eZe mica//raja?', a16m de comprar outras para a data igreja, at6 que novamente
fosse criada ali uma frefpcsia

O estudo sobre o Embu bem como sobre o conjunto da arte dos mis-
sionirios -- que, alias, kinda esb por fazed, nio pode ser cmpreendido de forma
desconectada das correntes e tend6ncias da arte lusitana em gerd dos s6culos

XVll e XVlll, compreendendo o rhino e as ilhas atllinticas em especial, e da
realidade artistica do mundo portugu6s do Brasil. A busch de uma solug:io ape

nas interna, paulista, ou, de associagao dessa anc com o mundo hispano-ame-

E certs que os altares do Embu n:io tem a raridade, a ancianidade, a e-
rudigao ou a singularidade daquelcs de S. Lourcngo dos indios e de Reis Nlagos,
em Niter6ie em Nova Almeida, htoral do Espirito Santo, para fear apenas nos
altares de aldeamentos. i\,las de que outdo retibulo de aldeamento jesuitico, ge

radon durante a gestao dos inacianos, podemos nos lembrar? De poucos, bem
poucos. Somam-se ao dois acima citados apenas os do Embu e de Carapicuiba,
amboy em S. Paulol E um espanto, se levarmos em conte a quantidade de al-
deamentos que os jesuitas possuiram at6 pelo menos o Qltimo tens:o do s6culo

O bi6grafo do Padre Belchior de Ponies (1644-1719), Jesuita que mu
dou o aldeamento de local na d6cada de 1690 aproximadamente, dando inicio a
construgao do templo, note qt)e o padre o fez com capacidade su6iciente para

XVll\
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atender ''ro#poda/p7e///e'' os rcsidcntes bem como aos vizinhos, colonos portanto.2

Esse 6 um dado significativo cm relax:io aos aldeamentos mats antigos esta-
belecidos a distincias nio muito grander dos ndcleos concclhios dos colonos

O empcnho )unto aos colonos, para a16m do trabdho continua com os
tldcados, 6 indicative de uma forte aS:!io pda causa jesus tice. A des tamb6m sc

enderegaria o eqtlipamento de cu)to que podemos ver hole em dia; entretanto,
se a quest:io da conversio a priticas evang61icas, tio cara aos jesuftas, alcangava
os colonos, as prliticas litirgicas c as celebrage5es magnus Cram clementos fun-
damcntais no envolvimento, na ''integral:io '' c Rxag:io do indigcna no modo de
vida missioneiro.

Apesar da pequenez da aldeia c da sua popular:io, por volta, digamos,
]e 300 pessoas na d6cada dc 1720, ali sc realizava todo o ccrimonial da Semana
Santa, o ciclo da Paixao, acontecimento major da Ctistandade, nio de uma for-
ma econ8mica, abreviada, como o meio a primeira vista indicaria, mas comple-
te, como sugcrem as imagens procissionais dos Passos do Calvario, do proprio
Calvirio. da Santa Chia e do Enterro. De certeza, os vizinhos, sitiantes, de ori.

gem etlrop6ia, tamb6m acorriam iessa aldeia mais bem provide, evitando dcs-
locamento maior at6 Santana do Parnaiba, a vila maid pr6xima, mas nem tanto.

O fmpcto decorativo do barroco lusitano, articulando pintura, talha po
}icromada c dourada e outras modalidades, come o azulejo, o mirmore, teri
sua arrancada nas tr6s d6cadas finais do s6culo XVll: busch a envolv6ncia do
create com as coisas do c6u, simulando a presenga do mundi celestial -- santos
c anjos - e, sobretudo, a presenga divina, tudo pr6ximo.

Esse 6 o contexto de criagao do typo de altar que comp6c as dubs la
terais do arco-cruzeiro ou arco-triunfd da capela-mor da igreja do Embu. S:io
ie estilo diverse do altar-mor, ao fundo da capela. Sio mats antigos. Primeiro
fez-se o compo da igreja, depots completou-se o templo com a capela-mor e sa-
cristia, as areas mais decoradas dessa igreja. Entretanto, as diferengas de 6poca
na dccorag:io, 30 ou 30 e poucos anos entry a I ' e a 2' rise, nico acarrctam so-
lugao dc continuidade no programs, nas metal dos padres, conforms vcremos.
A faso dccorativa maid intense, por volta de 1730, consolida os programas
artisticos pertinentes a I ' faso, embora com modiGicag6es formais em curso, no
que toca ao altar-mor e a pintura decorative, a est6tica do nicho da sacristia

No altar-mor, sob o nicho da Sr.a do Rosario, na cornija, ao p6 das ca-
riitides que ladeias o nicho central superior, olde se exp€5e o Sandssimo Sacra-
mento, o Cristo presente, dubs aguaas esculpidas estio em posigiio de v6o, inch
nadal para a frente, nada parecido com os passaros felix que simbolizam a res.
surreigao, tio presentes na decoragao barroca dos retibulos de altar, entremea-

:ONSECA, Padre blanucl. [/;Ha do /)adn /Ue/rohr de Po///rr. S:io Paulo: N]c]h
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dos aos pwm (anjinhos) e is parras e caches de uva. Dual aguias que remetem
para os dots stares colaterais da igrcja

Os doin altarcs colaterais e mais o p61pito cntalhado com o name dc Je-
sus (IHS), anjos e feixes de acanEos, sao conformed, remetern pda os amos f]
nais da d6cada de 1690 c inicio do Setecentos. O formato similar a um portal
rominicos dos s6culos X.ll e Xlll, cstruturado em colunas torsos, denominadas

de pseudo-salam6nicas e arcos conc6ntricos tamb6m espiralados, homo arrema-
te da tribune de talha, 6 conhecido na hist6ria da arte como talha de estilo na-
cional portugu6s

KX' 'UI li '\ .}

roto I - lgrcja Nossa scnh(
cm "cstil{) nacional portug\
gr:ifico do IPFIAN, 9' Supi
1937 (Gcrmnno Gracscr), ai

Rosario -- Fmbu. /\liar dc S. bligucl c Almas, obr
final do s6c. XVll/inicio do XVIII. /\rquivo roto

:nd8ncia Regional -- S. Paulo, flcha n' 120. roto d
ga

Em nenhum OLltro espago rehgioso lush brasileiro(a historiograHia, em
tretanto, nio nora os demaisl), as representag6es de agnias bic6falas causal tan
to impacto homo na nossa ex-aldeia. As aguias bic6falas coroadas, esculpidas e
douradas que se encaixam nos timpanos dos dots altares colaterais da igreja, di
ante do vazio da nave, sio visiveis ao primeiro olhar, quando se adentra ao
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templo. Talvez na sacristia da igreja de N. Sra. dos Anjos, em Pencdo -- AL, ao
mirar a cnorme aguia bic6fala cm televo no espaldar do lavabo, algu6m pique
mats impressionado. Dc qualquer forma, a exist6ncia de uma aguia bic6fala co
ronda -- um emb]ema imperial, supremo - em situag:io re]igiosa t:io central para

culto, qual scja a dos altares dcmarcando o dado do Evangclho (dircita dc
quem olha) e o da Eprstola(esquerda), colocam uma questao da rnaior rely\ an
cia. Nio foi assim que o entenderam, entretanto, os historiadores em gerd (his
Eoriadores da arquitentra e da artel, desde o in£cio da d6cada de 1940 atd hole
Dc imcdiato o idcntificaram com o emblems do Sacro-lmp6rio Romano Ger
manico, reconheccndo pele dos refs de Espanha descendentes da casa de Aus-
tria, os Habsburgos, dc Felipe 1, coroado em 1555 a Carlos 11, mono cm 1701

Germain Basin foio 6nico historiador que at6 hfi bcm pouch conhcce
:a, citara e emitira uma brave opine:io sobre virios exemplares brasileiros, circa
de 5, datados entry 1690 c 1720, inclusive doin paulistas.3 Mas nio ousou idcnti.
foci-los com utn emblems de Estado, como fizcram Lucio Costa, Robert Smith,
Carlos Limos e muitos outros, tanto mais que viu o lavabo de sacristia de Pcne-
do, onde as aguias seguram com o bico dizeres macros, a16m daquela que rema-
[ava um altar de uma capela de engenho de agacar, em Joan Pessoa, Paraiba,
cercando um sol com as palavras ''Ave Maria '', la desaparecida a 6poca das su.

pesquisas.
O outdo casa patllista, a16m do Embu, 6 a iguia bic6fala dourada e co.

ronda entalhada na hcc fronteira do pilpito da capela do sf tio Santo Antonio:
em S:io IR.oque, ha poucos qui16metros do Embu c que foi freqticntcmente
assistida, nos amos 6inais do s6culo XVll polo mesmo padre superior daquela
aldeia, o celebrado jesuits Belchior de Ponies.

Bazin pet'cebeu quc nio podia recuar a data dos 2 altares colaterais do
Embu para tr4s dos primciros argos do s6culo XVlll, quanto mais para antes dc
1640, fim do Brasil Filipino, sob dominio dos leis Felipe I e Felipe 11, dots Aus-
trian. Entrctanto, chegou a aventar, como Lucio Costa, que podia ser o tal mo
tivo herb.Idico usado la como simpler motivo ornamental. Ou, cnt:io, simboli.
aria a Ordem dos Agostinianos (sid) ou aludiria ao apclido de Santo Agosti
lho: ''Aguia de Hipona '', o int6rprete major do Evangelho. lsto porque conhc-

cla o \Qs\at\adot " a soberba ig a biclfaZa q e self ajacbaaa e o arco-cT7{Rgiro de Sao Jaac

Nbz'o do POND'', que sabia ser dos Padres Eremitas Descalgos de Santo Agosti-
nho.4 Entretanto, o emblems consagrado da Ordem de Santo Agostinho 6 um
coragfio em champs atravessado por dubs betas. Se, no Porto e em outros luca
res quc eu conhego de Portugal e de outros parses, um ou outro convento agos-

BAZIN, G
BASIN. G

rcl)itettnle Rtl;g:elise \\ raqiie all \Br&sif.

'lnr4d?r/7/rp Rellk;c//Je..., p- 292.
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tiniano adotou a aguia bic6fala pure c simplesmente ou envolveu com ela o seu
emblems, entry 1670 e 1740, tal como os lesuftas e outras ordcns fizeram, algo
cstava acontecendo e a historiografia model-na kinda n:io se deu conte dissol

As publican:6es mils recentes kinda reiteram as interpretaq:6es ligeiras,
tradicionais, afirmando que tats aguias sio pegas antigas ''do tempo dos Feh
pes'', reaproveitadas em 6poca posterior, isto 6, no final do s6culo X\rll. Id6ia
sem fbndamento algum, que se cstende para a !iguia existente no palpito da ca-
pela rural de S:io Roque, edificag::io datada tamb6m de fins do s6culo XVII.s

\lgumas questdes se colocam a partir disco: 1) nenhum elemento deco-
rativo ou figurativo na arte religiosa desse univcrso tratado 6 ''puramente orca

ental '', estando sempre associado a simbologia crist:i; 2) a id6ia da Virgcm e
io Crisco como impcradores do c6u c da terra 6 apropriadfssima a igreja contta-
reformista; 3) o emblems da aguia bic6hla coroada no coroamento de altares
centrais do culto cat(Slice, despida de escudos e cmblemas dinasticos, tempo-
rais, portanto, nINa a idfia de imp6rio no contexts religioso; 4) os Fehpes ou
\ustrias, isto 6, os monarchs cspanh6is com origem nos Habsburgos que dirigi-
am o Sacro-lmp6rio Romano Germanico, n:io eram mais a familia imperial, nio
Cram imperadores, mas apenas leis da Espanha, portanto nio podium legitima-
mente, poHticamente user nenhum outro emblems de sua casa reinante a nio
er o velho escudo do rhino de Espanha. Arenas Carlos V, imperador da Ale-

manha, acumulara a cocoa imperial c mats a da monarquia cspanhola, entre
1519 e 1554, quando abdicou dc ambas, quc voltaram a ester politicamente se
parades. No seu tempo, a aguia bic6fala servia de contorno ao escudo espanhol
E apenas no seu tempo tal composigio foi fabricada e difundida.

Colocadas as quest6es dessa madeira, metodologicamente calc:adds, e
levando-se em conte a universalidade proposta pelo emblems e pda agro da
Companhia de Jesus, a excensa geogranla indicada por Bazin S. Paulo, Per-
nambuco. Paraiba. no Brasil e a cidade do Porto, cm Portugal, datos acresci-
dos, na mesma 6poca, por Lucio Costa, que indicou sua presenga no espaldar
de um la\ abo da igreja de S. bliguel das bliss6es guaranrdcas do Sul(os jesuitas
no\ amente), apontou para um trabalho de investigagao de grande envergadura -
nio podia ser estudado sem as fontes portuguesas. Iniciado entre 1997-99,
quando da minha estadia em Portugal, resultou em dots estudos, o segundo de
les associando a "invengio" da talha de inspiragio "romanica"(s6culo XII) is
quest6es veiculadas pda agra bic6fala em situagao religiosa. 6

Tll\Acer.I, Percival, org., .H#f .S'a(xu Cafow.bf lya/'mra Afrmana I,''lz,a, UN ESP, Imprcnsa Ofic
Silo Paulo, 2001 , p. 75, 94 c 1 64

Sabre cssas quest6cs tcnho pub]icados c]ois artigos, i\ sabct': Vieira, o ]mp6ri" c i\ Art
mcntag:io barroca". In Barroco lbcroamcricano - Tcrritorio, Arte, Espacio }' Socicd

Congrcso ]ntcrnacional dcl Barroco lbcroamcricano, Scx ills, Univcrsidad Pablo de OI

zlo F.stRdi

iblcmftti
/\cans dcl

:/Edicic
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As aguias bic6falas representam a uniio mistica entre a humanidade e a
divindade, rcprescntada no Cristo e na Virgem. A aguia bic6fala 6 tamb6m
simbolo da Ascensiio do Scnhor e AssunQio de Maria, na f6 cat61ica

Scrviam dc distintivo a um partido que proclamava a universalidadc
precmin&ncia do poder da lgrela, do Papado, soba-e as monarquias terrenas
combatendo, com 6nfase o Sacro-lmp6rio Alemio la em declinio e todos os
demais pretendentes a uma hegemonic sabre tudo e todos, cano da Franca e da

Espanha, em especial: a autoridade do Divine sabre today as demais potestades
Os retibulos de e.f///o ada//a/, representam a Porta do C6u e a Evange

lizag:io Universal sob o Imp6rio da lgreja e preconizam a ascensio da Humani-
dade a um viver apost61ico, conforme o pro)eto dos jesuitas, agentes da champ.
da Milfcia da lgreja. O Rosario, a Virgem /o///-rawrt, represcnta a uniio mistlca
entry o Homem e Deus, na 6tica cristi apost61ica e romana. Ela, com o Merino
dentro ou nos brazos, configuta a abwia bic6fala, a jungio do Sol e da Lua. Dai
a representagao de que teve nodcia Basin, na ParMba. Dai, a presenga das aguias
no Embu, data tele da Virgem e o Menino emoldurada por vigorosa tuba dou
nada em forma dc aguia bic6fala que cncontrei na Catedral de Zamora. Dai as
numerosissimas representag6cs da !iguia bic6hla em situagao religiosa que iden-
tifiquei em virias panes do mundo nas quads sc fixou a catolicidade, produzidas
num periodo que vai entre meados do s6culo XVll e as 3 primeiras d6cadas do
s6culo XVlll, exatamente no pcriodo que nance, cresce e fenece a forma roma

mica que pontiGica no altar barroco portuguas, na Europa, na Asia, na Africa c
na America, juntamente com as igrejas forradas dc onto

Outdo elemento marcante da paraferni.lia de culto, da 1* faso artistica
do tcmplo, a do barroco "nacional portugu8s", sio os 4 le6es de esse (esquire),
bastante divulgados pda literature artistica brasileira. A16m desse conjunto, s6
se conhece no Brasil os le6es que cstio no Mtlseu do Aleijadinho, em Ouro
Preto e que provavelmente pettenceram a igreja matrix da Conceigao, da fre-
guesia de Antonio Dias, olde rica o citado museu

Os le6es rugientes de Minas s:io de estilo diferente, s:io pegas maid ela-
boradas, mais naturalistas. Por acaso pertenccm ao ciclo da Paid:io? As qtlatro
esculturas de madeira, com uma interpretagio bastante csquematica de um
lego que rage '', t&m ao Indo da cabega um ponte de descanso para as yarns de

um esquire tumular. O esquire que existe no Embu para exibigao publica, 6
antigo, talhado em madeira, e serve para um corpo de tamanho definido: o do
Senior Motto que descansa habitualmente sob o altar-mor e que della esse

Giralda, vo1. 02, 2001, p. 285-301, ISBN 84-88409-S; "A talha da Cpoca dc Pedro ll dc I'ortugal: porta d
para a carvers:io unix-crsal". In Anais do VI Co16quio T.uso-Bi'asiJciro dc l-listeria da Arte, Rio dc Ja
bluscu Nacional dc Bc[&s Artcs, novcmbro (]c 2003. Rio dc Janeiro: CBFIA, PUC-RJ. UERJ,/UTRJ
2004, P. 311-330, ISBN 85-87145-12-6.
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'dep6sito '' durante a liturgia da Paixiio. O padrao do torneado e ornamentos
apontam para obras de fins do XVlll ou comego do XIX.7

1l.

1;.!:.tF 8 : :li$

l
b'ladcira cnl

Supcri
G racscr) .

[grcja c RcsidCncia dos J-
oins d., s6c«lc, Xvll (?).
Regional -- S. Paul

:as - Eml)u. I.c6cs

Fotogr:ifico do IPFIAN
352. roto dc 1939 (Germane

Para dem de sua associagao com o Crisco, o Juizo Final, a Ressurrei
g:io, os 4 le6es remetem para a questao da Monarquia Universal, pretend:io da
lgre)a tal coma a das monarquias europ6ias do s6culo XVll, sob o signs da i-
d6ia da realeza sagrada c marcadas por um vids messiAnico. E nio devemos es.
quecer o faso de que quake today as cabegas coroadas da 6poca tinham os pa
dres jesdtas como confessores, sofrendo grande influ8ncia deles. Alias, os le6es
do Embu, com a ''cocoa '' no alto da cuba para encaixe de uma cocoa de metal:
emetem diretamente para a concept:io barroca, absolutista, mas apost61ica, do

Cristo como rei supremo inclusive do mundo terrenal, como pregavam os jesuf-

A arte tumular medieval portuguese e europ6ia apresenta figures de
le6es suportando sarc6&gos dc pcdra trabalhada, como expressao devocional
jimportancia social e ernpenho na sdvagio). E no tempo do barroco, em Por
mga](A\ eiro), vamos encontrar no suntuoso t6mulo do Bispo Inquisidor Gerd
do reino espetaculares figures de le6es rugicntes, obras magninlcas do frances
Claude Laprade, do initio do s6culo XVIII.s Esse simbologia traditional, que
represents a ressurreigao em Cristo, a sdvagao da alma, pods ser encontrada

tail

Vcr Tilde Conti, O iWdpe/ //a /Bnui;Z. a/Zgr//$ rz,ahf a r f#xz7r/r/6/fui. Rio dc Janeiro: Canctido Guinle dc P
blachado. 1 9$O.

Dicionirio da Arte Barroca cm I'ortugal, dir. Paulo I'crcira, Lisbon: Pt'cscnga, 1989, p. 255.
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[amb6m em catafalcos ef:rneros do U]tirno tergo do s6cu]o X\all (S. Paulo.
1767, Colegio Guita e Jose Nlindlin)

O enEalhe da cabeleira cuba), corn final anelado, 6 comparado por
Germain Basin com as representag6cs da tradigao portuguesa do s6culo XIV €
ias fot'inns ornamcntais dos cabclos da cstatuiria romana antiga. Jia conccp
gio do animal, ele a compare is obras chinesas da dinastia Tang j618-907 D.C.),
ao mesmo tempo que assevera ser a rcpresentaS:fio figurative de uma feta, por
parte de artesio indfgena,9 sob oricntag?io dos padres da Companhia, sem d6vi-
da: comparag6es a parte do erudito frances, 6 em relax:io a isso que devemos
esEar atentos. Na fachada da igreja do conxento de Santa b16nica (c. 1720/30)
em Guadalajara, Mexico, comego do seculo XVlll, v6-se um le:io cot'oado, que
cgura o emblems com o Home de Jesus (IHSI. Pode-se dizer que a cuba dessa

figure - o esculpido todo com cscasso rclevo - tem a mesma solugao quc a dos
le6es do Embu. A esse typo dc escultura a historiografia da arte tem denomina
do de arte "tequitqui" ("trip'atirio", em lingua nihtlatl) ou arte indo crista,in ou
kinda ''arte mestiga ''. Reyes-Valerie, estudioso da arte indo-crist:i do Mexico.
observe que tamb6m 6 possfvel comparar pegas novo-hispanicas com esse de-
nominagao pejorati\-a (tequitqui), com obras da arte visig6tica do s6culo Vll
D.C., coma as da regiao de Qiintanilla de las Villas (Burgos), Espanha.ll

\ prop6sito da igreja do convento das m8nicas(agostinianas) de Gua
dalajara, cnbc indycar kinda a present:a de uma grande !iguia bic6hla esculpida
no centro do frito sobre o portico da fachada. A fachada das m(5nicas - assam

como a de outras igrejas da cidade e de dots outros centros da regi:io -- Zach
tecas e San Luis Potosi -- tem coma marco uma decoragiio profuse, carregada de
simbolos eucaristicos, sfmbolos salvificos. Ar esb: le6es coroados. o come de
Jest[s, a©lias bic6fa]as, na a]deiazinha de Embu-h]irim Chin do XV]]) ou na
dinimica Guadalajara de princrpios do XVlll, side de um arcebispado. NJleus

escudos em curio (desde 1997), levados a cabs em Portugal, Brasil e Espanha e
cxtensiveis ao mundi hispano-americano, t6m mostrado cssas relax:6es.

Jaclson Bi
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UMA ESCOLA REVOLUCtONAKiA DE ARTE

VKnUTEMAS/VKHU'rnN(1920-1930)

Jain Diniz l\miguel, blSc
jdmiguel@asp.for/ ]airdm@yandex.ru

1. 1ntrodug:io

\ arte de vanguarda do inicio do s6culo XX esb vinculada a lutas e confrontos
que sio tanto cst6ticos quanto sociais e poll tacos. Dense modo, a formal:io

dos

novos artistes passotl a ser um importante modo de ampliagao dos diversos
mos'', em parte porque as academies de arte tradicionais n:io estavam mats con
seguindo suprir as novak demandas e buscavam, ao mesmo tempo, preserver
estruturas que n:io respondiam mats aos anseios buscados pda arte moderns

O significado da arte passou a ser muito importante, principalmente
por ser balizador de novos principios e id6ias. Ao mesmo tempo, no

entanto,

comm acrescidas necessidades de cuneo utica e estrutural. A exigfncia cra faber

da arte uma parte da pr6pria vida, chegando a ser sua subsdtuta. Fixando-se nas
id6ias constnttivistas, pode-se aHirmar que a arte ''ie ro/zPo e de daJ e/amex/OJ; La

idlaJ ialonna. Elcantenido del ade ef la Idea inLcstida dB nna Jolla anisdcameltte Iraba
jain. \.. . X TaRlllieFI se Feed! fonsiderar inbewntes al arte, [a qti]idadJ fa JinaridaS' Oa
:abukin, 1977). .\o se colocar uma leica artistica, que nas vanguardas 6 tio fot
te "a ade sa a terdade, se eia Fido/or i7?veda a;sob es e aQecla, a #erdade se o} fe do.
4 a e cotlbecimetito }izediante s&!a relalao Ganz a veraaae; a }r6Pda ade reconbece-a aoja$

/a e/ egzre / fz" (Adorns, 1988)
Dentro. ainda, das id6ias que asta\-am correntes na Russia revolucioni-

:ia, a arte passava a ser social e integrada ao ambiente, como diz Bogdanov: ''a#
]raanlqES modal experiences bbO nlealu aFltuin& imacs ipito regard boar' to cognition aRd lo

jeelinKS and a+t;ations. Consequellb, an ii ibe most powedtt ' eason to ' or&-ni$n&
coliechve forces in a class bode y ciassjarref' ($owlx, \ 988b

Uma outta aproximagao ao temp diz respect(i a validade das vanguar-
das, enquanto memento de rupture, e portanto de reflexio e estranhamento; "f
nerenle a if as obras de awe a jana de qn€brar as ba e2ras sodais que eras alcangam. EH-

quanto qHe as escdtas de Ka#kH Jlvia r a canc@ ao do kiior & romance pe.ta impoisibitidade

rekpante I empivica da narrattva tomato-se. justatnente E]]] nKd: de tnl initagao. fql@r€

} s ela todos. H. opinioprocanzada e?iz z,tti ssonoPeios ocideBtais ePeios estafinistas sohn a

.ncomprGenstbiiiha! da a'te madera continua a ilwslrar este Jen6meno; ijatsa po'que grata a
rlcePWaa cbFFlo uma granaeaajixa [ s4rime as im£pWaei tla conscilnda, de qlte sao capaUes a
bras iKcomprcensheis. No mwtida administrado, ajam7a adeqHada em qle s o wcebidas as
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bras de awe 6 a da c i?lila?ao de inc :nnnicauet. a elllem"6ncia da cotlsdincia wiftcaas'
IAdorno, 1988)

Nests cita€:io arima, esb clara a escolha dos modernos como arautos
de uma no\a \isio (nio somente relacionada a representagio pict6rica, mas

camden as significag6es socials c idco16gicas), cm quc a recuse c o distancia
mento sio formal de enfrentamcnto e transformag:io. I)ai, parte da di6lculdade
de integral a experiancia moderns enquanto lute, maid uma ''causa '', em quc as
)bras funcionam coma munigao, e que as atitudes e cscolhas t6cnicas, ardsticas
c csc6ticas s:io uma oposigfio quc se contra na dcmonstragiio da impossibilidade
do mundo e das suns representag6es (polidcas, econ8micas, sociais, culturais)

=kuhF,\o ?.o set 'ianguxx&a,"o con tri is77io, con a)a e aftcia! do realisn20.

Lenz, a+ravs &a lig?ia#nl aQ desencantai nto, n larenf$sco wlais rQ$11d c$fFI as
an$onnaW8es bisl6 i as da waiidade do qle in reaiis7no roberto aeJae b }nnito con im
emir. ronlantico, }'orq:,ie o sew }ritic$io, a wcwlcilia o is66a co} o obecto, se tortlou

tltwlanto roFnantisn:o. Qs imPKtsos do cans$n b&snfo jQ amt q+tante ao conleado. os da
adequagao, or goblet?2 rica qne fosse, M arte ao nnl ldo desencati£ade, qHe eTa impesstvel

eaii?pr sent acadellzis ?za, }lo pia le est tied, coal BS n:cios reails as traditional!' Chao:no.
. SS8h. Ou Cano d\z hwalQV q\ DISH " {a iKlelec &lalldad n aden:a, radical ba freci& el

ceittros indust6ales, est pelietraaa de ositi isno, se ba 'anzeHcatiiqado'. Su Pathos es }a

a£d6n, GI }rabajo, ia t }iicd' , " \.. \ cen a sn aienci6n el e! i7 do de los oqeBS, elt !a

rea[iaaa }ateda{. ]i.s a g-cute, ante !odo. q:4i$re $nsln F, edi$£aF'. o cons\xu$'i;-sri\o
nests vettente, 6 uma utopia, que consegue atrav6s de sous recursos t6cnicos -- a
linguagem dcsencantada -- representar sua realidadc c intervir fiesta dia16tica
mente, recusando ser um espelho de subs significag6es apenas.

A. escola de casino ardstico fundada na Russia revoltlcionliria teve o pa
pel aglutinador de experi8ncias e id6ias, importantes para formal:io de uma
nova vanguarda artisticas diferenciada e engajada. Os desdobramentos politicos

da pr6pria revolug:fio, com o estalinismo, rompcram com esse modelo vanguar
dicta e retomaram conccpg6es e postures que vinham do s6culo XIX na Russia.
Esse novo panorama foi fatal para o Vkhutemas, mas enquanto existiu foi uma
conte de importantes pesquisas e pro)etos artisticos do novo estado sovi6tico.

2. A Escola

Com a rcestruturagao de today as esferas do estado russo, apes novembro de
1917, surgiram necessidades que embora possum ser consideradas secundirias,
Influlam. muito na nova estrutura. A educaS:fio e a estruturagao escolar, em
todos os nlveis, precisavam ser reorganizadas em, pelo memos, bases diferentes
das encontradas no regime tsarista. Este primeiro momcnto pods ser caracteri-
zado como um pouco anarquico, la que o novo governo nio tinha muita
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condigao, nem dinheiro -- e enfrentava uma guerra civil - para implementer
reformat pontuais(Fitzpatrick, 1970)

A16m do que, la havia tend6ncias poll ticks dentro do govelno e do par-
tido bolchevique que ajudavam kinda maid a complicar o sistema administrativo
do novo regime, dificultando agnes ou procurando fazer uma oposigao aos no-
vos dirigentes, baste lembrar do grupo ''OposiS:ao Operaria '' e dos aconteci
mentor em Kronstadt (1921)

Na pr6pria culture sovi6tica emergente, novas tend6ncias comegaram a

aparecer, coho o Proletkul't (ProleEarska)a l<Lll'cora Ctlltura Proletaria),
fundado em 1917, em base das id6ias de A. Bogdanov jprincipalmente), A
Lunatcharskv c outros, formuladas cntrc 1905 e 1910, alcangando grande rcper-

cuss:io c forma nos primeiros anon da Russia Sovi6tica. O Proletkul't aspirava a
crier e realizar uma arte genuinamente proletltria, nova c de clause. E foi nests
ambiente confuso que comegaram as reformat da sociedade russo

Com este pane de fundo, o quadro do ensino de antes, em Moscou, es
tava. antes da revolugio, centrado em dubs escolas formadoras de artistes, ar-

quitetos e artesios industriais. Estes, em dezembro de 1918, se torQaram dois
Ateliers Artisticos Livres Estatais, sob controle direto de esttldantes e profes-
sores; a antiga Escola Strogano\ de Antes Aplicadas, no I ' SVObIAS(Pervye
Gosudarstvennye Svobodnye Khudojestvennyc Mastcrkie), e a antiga Escola de
Pintura, Escultura e Arquitetura de Moscou, no 2' SVOMAS (Vtorye Gosu-
darstvennye Svobodnye Khudojestvennye Masterkie). Estes dois Ateliers elam
a base do novo ensino livre promovido pele estado sovi6tico. Por6m, a16m de
a.lada manterem hibitos herdados das escolas anteriores, professores e alunos
elam, em gerd, conservadot:es em arte, nio ha't'endo grande espago para artis-
tas de vanguarda (Ladder, 1983; 1<han-Nlagornedov, 1990). Os problemas ad-
ministrativos tamb6m ajudaram a lever a experi6ncia a impasses de dificil supe-
ragao. Mas havia pontos que eram considerados positives, coma a liberdade pa-
a coda professor em seu atelier (coma parte aut8noma dos Ateliers Livres) e a

rejeigao de curricda, metodologias ou pr6-requisitos unificadores. Pode-se a
ctescentar, ainda, a pressao exercida por circulos Proletkult na mentalidade dos
artistes e nos pr6prios 6rgios administrativos do Narkompros :Ladder, 1983)

As crrticas ao sistema \ inharn de todos os ladas, O Narkompros(Co
missariado do Povo para a Instrugao publica), responsavel polo ensino em todd
a Russia, conseguiu mortar um modelo que agradasse a pelo memos parte dos
artistas professores. Assim, nasceu, em novembro de 1920, o VKhUTEMAS -
\r\ sshie Gosudarst\ enn} e ]'hudojsctvenno tckhnichcskie blasterkie(Atelier
Superior Estatal T6cnico-Artfstico), fruto da nlsao dos dais Svomas em uma
nova escola. centralizada administrativamente, kinda mantendo alguns pontos

que eram considerados positivos nos Ateliers Livres, por6m com um objetivo

60



especfnlco, visive] no proprio decreto de criag::io da escola: ''Tape .A4a.rro///

lna WIEN L4S is a especialised ed [fafiona! irish io} fDr advanced ani:tic and !efb ica

Erailt & created !o prQafe ligbl8 q ali$ed a;ter aKists j$r iudwstU as uieLI as instn€ctoT}

}i& directors of m e3sia? ai and tecbKica! cation' . (b.oaac!, \ q$ N
A. nova cscola cra unn p61o dc confronto cntrc divcrsas corrcntes

Eicas, desde o ponce de vista mistico idealista(simbolismo), passando pdas \ an
gnardas(construti\ ismo, suprematismo, cuba funtrismo) at6 pensamentos fina
rativistas realistas e neocllissicos. Estes debates, freqtientemente cxtravasados
para a16m da escola, principalmente para as pliginas da LEF (Lcvyi Front ls-
kusst\) e dc pcri6dicos de arte do Narkompros e do Proletkult, mo$travam que
a oriental:io blisica da cscola cra expcrimentar c mesmo ousar e transformer.

Em um texto publicado na revista LEF, em 1923, coloca a davis:io bisi.
ca das corrcnces cm "Piristas"(Chistoviki), que basicamente cram os artistes
voltados para a pintura dc cavalete e o figurativismo como Shevchenko, Lentu-
lov, blashkov, Fal'k, Korolev etc.;"Artesios" (Prikladniki), que cram \-oltados
para as antes apHcadas e artesanaeo(Favorsk)-, Pavlinov, Novinsky, Egorov ctc.);
e Rtnalmente "Conserutiviseas" e "Produti\ istas" (l<onsErukti\-ist)-/Proizvods
revenniki), que cram os artistes \-inculados a vanWlarda coma Rodtchenko, Po
pova, Lavinsk) , os irmios Vesnin eEC.(Lef spud Ladder, 1983). Este divisao
tem uma clara tend8ncia construtivista, sends que o texto continua fazendo
referfncias e sub-divis6es dentro das dubs categories consideradas passadistas
ou anacro nlcas

Por6m, com as mudangas que comegaram a ocorrer apes a morte de
Lenin em 1924, na dispute polo poder no partido e no governo, novak tens6es e
conflitos se fizeram sentir por toda a sociedade. Este quadro institucional maid
complicado levotl a escola a adotar pads(5es rigidos e, em 1926, principiou a
fazer um processo de reestruturagao, mats de acordo com os novos tempos.
Um dos resultados 6 a mudanq:a de denominagao da escola, passando a se
chamar, cm 1927, VKhUTEIN -- Vysshii Gosudarstvcnnyi Khudojestvenno-
]'ekhnicheskii Institut :Instituto Superior Eseatal Tecnico-Artistico).

As preocupag6es dc transformer a sociedade, presentes na rcvolugao:
tiveram no Vkhutemas a pr6pria configurag:io do funcionamento da escola. As
premissas revolucionirias da cscola mostraram que ''# ll'''cg///eyPzai //aq e ro#ze

scPtea de7iecratca di }!asda" {:z.ILaowa, 191B! c "Hn a por slt c IPmmiso sccia{.

}!tliuersalidadJ accesibiiidad, })retendfa {o ?b nar ias ames pi&sticas - arq itect&ira, pintura,
sc t ra, anesgr $fas)a esania - aisewida de La comanidad, abden& {asPH€das as s as
can$wendas ) ienlinarios a iados bs elle quisierali asistif' (Nsehexa, XSg:q. ?ala
mostrar este alcance, baste citar o n6mero de alunos matriculados na escola
durante o ano de 1924, quc somava 1445 inscritos; este n6mero 6 quash oito
vezes major que a Bauhaus no mesmo periodo. Por6m, era na Faculdade de
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Pintura, e nio na area de artes industriais que estava a maioria destes alunos.

(Ladder, 1983)
Para facilitar o acesso dos filhos de opcrarios c funcionirios do partido

ao \rkhutemas. foi criada a Faculdadc .\rtistica Operfria Rabfak (Rabochii
Fakul'tete lskusstv -, voltada para o ensino gerd de canter tfcnico-artistico
Ap6s o curso, o aluno estava preparado para seguir os estudos. Esse instituigao
nha coma premissa former e capacitar jovens qtle nfio tiveram acesso ao

ensino tradiciona] na Russia para que pudcsscm $e dcsenvolver sem muitas
dificuldades nos ateliers altamente espccializados do Vkhutemas

Inicialmente, os alunos devcriam passer polo Curso Fundamenta) ou
Preparat6rio, com duragao inicial de um ano e depots aumentado para doin
anon, com metodologia desenvolvida a parter da vis:io, chamada de psico-
analidca, proposta por Ladovsky, e tinha, a semelhanga do curso preliminar da
Bauhaus. a id6ia de fornecer as bases de todd o conhccimcnto artistico, t6cnico

e social para a pratica do artista coco elements social e cultural. Compreendia
disciplines tfcnico cientinicas e pro6tssionalizantes(ffsica, quimica, matemAuca

eriot, tecnologia dos maEeriais, processes de produgio), hist6ria da arte,
ciancia social e discipbnas artfsticas (teoria da forma, cor, esp'go, compo?:gio,
organizagao, etc.) em aRIas te6ricas, seminirios, exercicios priticos e labora-
t6rios. Essencialmente, o curio fundamental ''//0/7 enn de // a deft .pJ'7Pze 'grady

6#r#g" dl W alza &?fifa." (Jamaikina, 1978). A pradca nos ateliers es
pecificos de cada !iran - pintura, escultura, poligrafico, madeira, metal, t6xtil -
era obrigat6ria para a formagao especializada, na esperanga - como a Bauhaus --
de criar artistes de qualidade formative c intelectual de alto padrao, e ao mesmo

tempo format uma nova classy ardstica, mais comprometidos com os destinos
da revolugao e do pals, como bem caracterizou o primeiro reitor do
qlgXMXBbf£\s 'B.bane\ - ,"aJear Qlrwoi icnaOlge basjar ed s to nderstaKdtba
tbe artist is ne embeltisbw af tile, b8} a sehoas naulde a{ !ociat ce sdcusness and

'espansiUie amma iter a$tbe whale ajenr eueUdag !gi' . $.odder, X9SSh

As especiabzag6es elam di\ adidas ern faculdades (pref s)

l
2

4.

5.

6.

7.

8.

Metals;
Madeira;
Cerimica;
T6xtil;

Poligrafica 0itogra6la, ca]cografla, tipogra6ta, ]i\-ros);
Pintura(Cavalete, lvlonumental, Decorative);
Escultura;

Arquiceoura(acad8mica, oficinas uni6tcadas, oHtcinas experimentais)
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Um quadro t'esumido dos professores pode mostrar a
fnrga do corps docents (Bojko, 1980)

lplitude c a

3. Considerag6es

As propostas de transformag6es, desencadeadas pda revolug?io, resultaram em
enfrentamentos ardsticos e culturais de todos os niveis. Os artistes revolucio-

l5.rios tivet-am algumas posig6es matcantes, procurando elevat- o navel cultural e
acredicando na capacidade de apreciagao dos operlirios e soldados. Um exem-
plo 6 o do diretor central Vsevolod Meyerhold, com encenag:io de pegas com
cenirio e apresentag?io de ctxnho vanguardistas nos moldes construtivistas, mas
feitas visando a um pablico mais amplo. Por otltro Indo, havia um sentimento
de qtlc uma arte proletiria de cuneo realists - vista polo !ingulo dos jovens re-
volucion6rios - deveria ser mellor aproveitada, ou mesmo ser a arte oficial e
mats apropriada ao jovem cstado socialists.

centro desta pcrspectiva, durante a d6cada de 20 e inicio dos argos 30,
destacam-se v6,rios oreanismos culturais e ardsticos revolucionirios. coma o ci

fema estatal (Eisenstein, l<tilechov), o Proletkul't, o 'v'khutemas, a Associagao
dos Arquicetos Contemporaneos(OSA Ob'edinnenie Sovremenn} kh Arkhte
[orov) ctc. O Vkhutemas tinha te6ricos e artiseas de grande envergadura, porno
A. Rodtchenko, M. Guinzburg e A. Vesnin, V. Tatlin e EI Lissitzky, que a16m
de serum professores, tamb6m participavam ativamente da revolugao e dos no
vos caminhos seguidos.

A OSA, fundada por M. Guihzburg, emergiu como a criadora das
propostas ''desurbadstas'' e aprofundou as pesquisas sabre as cidades lineares,
chegando a pedir uma nova distribuig:io espacial das cidades pelo territ6rio, em
bases socialistas. Suns propostas, vindas de professores do Vkhutemas, tinham
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a clara id6ia de transformag:io coma utopia urbanistica e arquitct8nica, como as
ichi\ntcs dedxxu\bes. " a arquitefura d& n ssa boca n a tent ca !a !area a cousin c Q de
.l# di$€!e, }}2as a 'fQnsir:!gaQ', Q aar karma aos retaaarta leKtcs :a€!ats e q acre da

e in a das no af felag6es de Pr digao, fol) ajarna de edi$cias cge t a$o collin! sera a

npreJJ alone?a/ #f Jf to / #d6 Jaf;g/ pmdK/f&a"(Okhicovitch spud l<opp, 1 990) e
) qne d®%e a es de indo massa a sio es oqc twos rafionais da fa ht'idade qlfe onf$fi

}lossa classy. F.}!tre£an€o, }ia #ledida en que massa tuba bo consists en{ crier jarmas iateriais
[otlcretas, naa iWeran]os o }rcblep]a da jo nla: tl6s e trafamos a ra Es da realiqagaa da
@ /z o .rona/'(GuinzbLlrg spud ]<opp, 1 990)

Hlavia muitos outros movimentos, desdc ''cscolas artisticas'' como o

suprematismo e o produtivismo, at6 diversas associag6es, como a LEF, a escola
UNOVIS (Unit-a Novogo lskusstva ou Un erditeli Novogo lskusswa Uniao
da No\ a Arte ou Afirmagio da No\ a Arte) passe ousado de blalevitch, cria-
dor do supremadsmo, em aplicar suns teorias na formagao dc novos artistes em
Vitebsk -, e outras. Tinham o sentido dc congregar os artistes e buscar, atrav6s
de pesquisas fotmais e de conte6dos, transformer e ''mudar a vida '' - numb ex-
pressiio de Rimbaud -, ajudando, desta forma, a revolug:io em andamento

\s pesquisas formais volta't,am-se para a criagao de formal arrojadas e,
12 maioria das vezes, desafiadoras dos padr6es est6ticos mais conservadores

Mesmo se©lindo estes passos, havia alas que buscavam no passado - em estilo
neoclassico, neo-g(5tico, etc. - as formal e os concertos formais para a criagio
ardstica e arquitet6nica. Embora formalmente tradicionalistas, cst&s das tive-
ram a dtima palavra e transformaram-se em arte o6lcial e obrigat6ria apes a
subida e consolidagfio de Stalin no poder. Com este nova realidade, o fim do
Vkhutemas, dividido em escolas de bells-antes, desenho industrial e arquitetura,
representou tamb6m o fim das id6ias de formagao de artistes produtores
completes(ardsea-engcnhciro-arquiteto), corn capacitagao e conhecimentos em
diversas areas e tomas. Desapareccu tamb6m a id6ia de artiste militants, no
sentido de ser artistica e politicamente atuante e revolucionirio. A formagao do
Vkhutemas privilegiava este tipo de artiste - id6ia formadora da Batlhaus
tamb6m -, tornado obsolete e um pouco perigosa na nova situagao sovi6tica dos
antes 30.

Como aglrma l<opp(1990), "/ elia drg##raa, elia o / d? df.D#dza@ar da

constnllao so&al qaefex. & :onstmtiPisnlo sou rico dons anDS nte urlla C/4\3S.4 e % o m
iim les B.SllLO coho a$%#lzaTam, durante QS aws td ta, seas detrataw?', e Q
Vkhutemas era o laborat6rio da formal:io destes construtores que sonharam, e
talvez ousaram, mats do que a pr6pria realidade suportava.
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ARTIFICES NA VILA RICA SETECENTISTA
POSSIBILIDADES DE PESQUISA

Jeaneth Xa\ ier de Aralijo, Prof. RISC
leanethxavier(@hotmail.com

A hist6ria dos artistes e artifices que atuaram em Vila Rica no s6culo XVlll ain-
:la csti por ser escrita. Forum publicadas monografias fundamentais sobre artis-
tes quc trabalharam em conjunto ou isoladamente na construe:io e ornamen-
tagiio das igrcjas e capelas por todd a Capitania de Minas Gctais.t Autores im-
portantes da atualidade dedicam-se a esttldar a atividadc dos responsavcis polo
faber artistico nas N£inas,2 mas kinda silo ncccssirios cstudos sobre o universe
artistico e artesanal, tanto em Vila Rica como em outras localidades da Capita-
nia dc Minas Gerais, principalmente nos sous pnmeiros aaas. Nests pesto, pro-
curamos abordar tito somente os artistes que trabalharam na ornamentagao in-
terns dos templos de Vila Rica c seu termo, objetivando um mellor delinea-
mento da quest:io.

Nas vilas e cidades, o Senado da Cimara encarregava-se de regulamen
t2r a vida municipal, o fazio tamb6m no tocante aos oficios mecinicos.3 A Bibli-
oteca Nacional publicou o primeiro livro de atas da Cimara Municipal de Ouro
Proto CblOP (1711 a 1715). Nile, podemos obserxar um dos primeiros atom

para ordcnar o municipio no que dizia respeito aos ofTcios mcc6nicos: ''que to-
day as pessoas que tivessem rojas abertas e vendagens, c todos os oficias de
qualqLler oficios [...] tirassem no\-as licerlgas".4 C)bserxando as .Doi/#Hni da
CMOP, podemos ter nogao de como das teriam fido aplicadas em Vila Rica:S

CF. Vi\SCONCEI.T.OS, Salomio (tc. .4/a;He .P&//ar waf;m f/o idh/
l41 ; NIENEZES. lvo Porch cte. i\./a//ae/ da Car/a ./4/1&a;dr. Belo I lorizontc: Es{

Gct'main. O a/rP 1lhfuo r a eir/rh/m Z'f//7ucz/ //a IBmiZ Rio dc Janeiro: Rccor{
publicagdcs clo IPFlz\N, coma tambCm a rcvista Ba/7ufa, dirigida por J\ffonso f\'

Considcra-sc a produg:io das pcsquisadoras i\dnlgisa Aranccs Cllnpos c D'l)
po da tccnologia tins imagers cin madeira polictomada; sio tcpi'cscnt

pda profcssora. Beatrix Ramos dc Vasconcclos Coelho. i\ historiadora dn arte
pcsquisas sobrc a lgrcla dc Sio Jose dos l-lomcns I'ardor ou Bcm Casados dc
N(areas Cesar Flil]. cstudioso do cscultor Francisco Xavier dc Brit

publicado sobrc Francisco Vieira Scn':ts. Tcmos tambCm algumns disscrtag6cs
Gcmis, dcfcndidas nas univcrsidadcs paulistas.

Cf, VASCONCELLOS, S},lvio ctc. I/:Za R/cu; foimag:io c dcscnvolvimc
Pcispcctiva, 1977; 1\USSELL-Wood, A. J. R. O govcrno local nn Am6ric

:rgancia cultural. Sio Paulo: Rt/'&/a d# fjord/lb, vol. S5, n. 109, jan./mar. 1977.

f\CHAS da Cimara Xlunicipal dc Vila l\ica. In: .4//aA du IB##a/farr ]N#f;o//ail Ric

XRQU[VO PCBL[CO b[INEIRO - APb]/ C}V/O]) /0 (Poscuras 1720-1826) f].
45

izoncc: Paulo Bluer

/\rquitctura, 1965; B/\ZIN
fl as fundamental

-iam Ribciro dc Oliveira. n
:squisas ci lprccn(tid;

blarilia Andres Ribciro.

Vila Rica. Os pcsquisador(
Ras Ramos. cone trabnlh

-brc as artcs cm ).lint

lto. rcsidCncias. S:io Pau

portugucsa: um cstu(to cl.
P. 25-79.
dclaneiro, vo1. 49, 1927. f

12. Grill

66



Rct'ormagio tins pos
da govcrnitnga. lpai

russo:t ql
pagnra qua

atri!
Uo fido :

\-cr lola abcrtn

fcitas cm 24 dc maid dc 1727 polos ofl
tlc fcrtcito c scrralhciro. sclciro. fctrad

Jc qualqucr g8r

leis da C:im

tpatciro, pad(

c he

-1.

:cnga

lc

bo

mo dc alicia Raga
4" - Os cl

scs nic) scnclo c:

Todd oficial clue
F tcndo o dieu

f)cssoas quc llac R)rcl
S' - Postures a qu(

1738.

d-

Jo P(

quarts Oltaxras
igag:io d(

los c n

clad(} l:lange pn:

dc .H.

:gln

ld.

)brigid(
)bia c n

pegs-

rcgimcnto jlista dc prcgosl
rC-lo a vista na lola ci]] qul
tzcndo assam pagatq (tubs

principals cla govcrnangn p

twas do scnado p: [] dos sous oficic,s d

dos cm quntr(.
:scc senn(io pagan cl

:rabalhar para assim

,ccdcu e no primed

A. primeira obrigagao do candidato ao tftulo de oficial mecinico era
prestar exams diante de doin lufzes do respectivo ofTcio, pat:a, posteriormente,
requisitar a Cimara Municipal quc Ihe passasse carta de exame. Desde a refor-
mulagao dos regimentos dos oficios mecfnicos da cidadc dc Lisbon, efetivada
em 1572, observamos, nas disposig6es gerais para todos os oacios, a obrigato-
ricdadc do cxamc para autorizag:io do cxercicio da profisslio: ''Cap. 111 -- Que
nenhum oGicial mecinico ponha tends nests cidade sem primeiro ser cxami-
nado''.6 Consultando a documcntag:ao da Cimara Municipal de Onto Proto,
verificamos a continuidade dense preceito corporativo c sua observ:incia
tcrras roto//fah. E nio devs tcr fido outro o motivo delta advertfncia passada

pecos oficiais da Cfimara em 1725:

1...1 q-.c

pcqucr
fizcram
facial d.

do considcra€iio

titan obras impcrkitas cm prcl
datos oficios arima dcclarad

rninados polos juizcs dos
balhnr os dit(

dIP

pcdrciro:
polos sous

dos Janos clclas, p(
:io tomcm obras dc

)ficios [...] c incorrcd

)ffcio 1...1 por cull alta dc o
:ula ra;clio ordcnamos quc
iprcit:tdil por pcqucna qui

pena c's Juizcs dos d
taos I...I.

g
tga

hur

Nesse mesmo documcnto, encontramos a observincia dc outra deter.
minagao para os oHcios mecanicos, adotada em Lisbon desde, pele memos,
1572: "Cap. XVI Que os oficiais que forem examinados fora desca cidade se
tornem nell a examiner''.8 No entanto, na documentag:io ouropretana, encon-
tramos cason de oficiais mecinicos com carta de exams passada em Portugal,
o.I mesmo nas Capitanias do Rio deJaneiro ou outra parte da ro# za. Polo qic
verificamos nas disposig6es camaririas, cra exigido apenas que o oficial mecini-

!JWO dos Rqiiltc taos dos ti$

Coimbra, Imprcnsa da Univcrsi
PNI/ Cb'lOP 6 - /\cas da Cat

\,JVRO dos Rfdplentos dos O$.

mrrii/v&ai da l;l}/udp dr JJxfpa,/ f'/Suzy. Publicado polo Dr. Vetgilio (

Films 16, gavcta E-2, fotog. 1050 c 10SI. Grifo mcu.
#tecatiiccls da /}ltti tiobtt' e sIFt-t ' {eaicidade de lixboa {1572). Op.dt.

92r
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co comparecesse a Cimara da vila munido da sua carta de exame para que este
fosse registrada nos livros corrcspondentes: "I...I e tends os onlciais cartas pas
adds em outra parte as apresente ao senado para confirmarem com penal dc

que todd o que falter is sobreditas condig6es acima declaradas seri condenado
da primeira vez em 12 oitavas para as despesas do senado [. ]" ]20/01/17251.9

q.contecia de, muitas vczes, o oficial alegar la ter sido cxaminado em
.a regiao de origem, mas nio porter a carta de exame cm conseqti6ncia de

algnim impedimcnto, como /er lido ra/70Z2fa .Pe/o.r z'wP;#.S nesses cason quc fugiam a
regra, os oficiais camaririos julgavam coda cano especffico decidindo sc a pain
ra do suplicante cra vilida ot] nio. O cumprimento dessa determinag:io pods
er comprovado pda consults ao c6dice CMOP 17, que trata do registry de

cartas dc exame, c validagfio dos exames cfetlvados cna outr2s localidades, coma
Bahia, Rio de Janeiro, Port-tgal (Bragg, Porto), entry os aRGs de 1732 e 1744.
I'amb6m nesse caso, os oficiais que compareceram a Cimara Municipal de Ou
ro Preto para validarem subs cartas eram, em SUA maioria, alfaiates, carpinteiros,
ferradores, ferreiros, sapateiros

Quando chamamos a atengao para a necessidade de aprofundamenco
no estudo dos o6iciais mcc:inicos c artificcs envolvidos na ornamcntag:io de

templos na Capitania de Minas Gerais, n:io estamos desvalorizando os impor
tastes estudos realizados sobre quest6es pontuais references a cste assunto t:io
complexo e pouco tratado tanto pda historiografia quanto pda hist6ria da arte
Contudo, cato sintomitico dessa car6ncia dc aprofundamento 6 o reiterado uso
acritico de textos que ainda sio fundamentais para a abordagem das artes e ofl
cios nas Minas, mas que s:io produto da mcntalidade da 6poca em que forum
escritos. E. o casa do t:io citado texto de Salomlio de Vasconccllos sobre oficia:
mec6,nicks em Vila Rica no s6culo XVIII.tt No inicio do seu cstudo, o autos

advcrte que mcncionar4 apenas os oficiais que trabalharam na construgio e or-
namentagao dos templos, nio se preocupando com o exercicio das demais
cupag6es mecinicas exercidas na vila. No entanto, o que constatamos ao recor-
rermos a documcntagio arquivistica, 6 que os nomes de muitos oficiais mccini-
cos que deveriam constar no recortc proposto palo actor do referido artigo n:io
aparecem. Esse observagao n:io invalida de forma nenhuma o pioneirismo
dense pesquisador que, la na d6cada de 40 do s6culo XX, teve a sensibilidade de
vasculhar antigos c6dices da cimara ot)ropretana com o ob)etivo de esclarecer-
nos sobre a atividade dos oficiais mec6nicos nessa vila, cabcga da Comarca de
Vila Rica e centro administrativo da Capitania de Minas Gerais.

APNI/ Cb'lOP 6 - Alas da Cimat'a. Films 1 6, g:
/\Pina/ CNTOP 17 fl. 60v a 74v
Vi\SCONCF.LI,OS, Salomiio dc. Oficios Nlcc

do })aN//lillie Histdr co e .Arfisiifo Naciol a{. 'Rio dc

F-2, fotog. 10S0 c 1051

cm Vila Rica Durante o S-
n.4. 1 940.

do Semi o
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O tutor Salomiio de Vasconcellos afirma que todos os oficiais meci-

aicos Cram obrigados a prestar exame nas c6maras municipals para exercerem
;eu ogcio e, certamente, ele estava pautado na documentag:io da CMOP, que

produziu documentos como o acima exposto sobre a obrigatoriedade dos exa
mes. Tamb6m o regimento de 1572 da cidadc de Lisbon previa o cxame para o
exercicio de todos os ofTcios mecanicos, e pele inclufa os pintores a 61eo e es-
cultores. No entanto, sabemos que, desde 1570, os pintores portugueses pleite
dram o canter de arte ]ibera] pat'a sua ocupag:io e pediram o desvinculamento
da Bandeira de Si(] Jorge, que os colocava ao lada de ouEros oficiais mecani
cos.12 Ta a autora Maria Helena Flexor nos adverse que os plntores e escultores
Cram artistes liberais, portanto, n:io tinham qtle outer carta de exame nas ama
ras municipais, fazio pda qual nio forum encontradas cartas de exame para
estes pronssionais em Salvador.t3 Tamb6m na Cimara Municipal de Ouro
Proto nio se acham cartas de exames para pintores e escultores, exccto no caso

de um pinter, citado por Salom:io de Vasconcellos em seu texto
Pda documentac:io consultada, pertcncente a CMOP, percebemos que

muitas das tradicionais obrigag6es corporativas Cram aqui respeitadas. Desde o
egiment:o de 1572, era previsto que os oficiais mecinicos atendessem aos

chamados de sells juizes de ofTcios e a desobedi6ncia a essay convocag{5cs era

p-lnida com penal pecuniarias: "Cap- IX Que os. oficias mecinicos vio a
chamado de sells juices e mordomos''.t4 Nos ac6rd:ios da CMOP, podemos

erificar a obrigatoriedade dos oficiais mec&nicos em participar das solenidades
promovidas peta C6mara Municipal dentro de suns respectivas bandeiras

rdar:io cm quc o Procurador dcstc Scnado prepare. judo prcciso pali' a.fungio da process:io do Compo dc
Deus 1...1. J\corclario cm quc o Alcaidc notifiquc.todos os.Juizcs dos offcios mcc:inicos pa'a.n ' prlmcl:'

rcanca sc achar ncsta casa da Cimara. l29/04/17SSI I...I'dc cara c *'alta acompanharia piocissiio dc

Corpus Christi nas suns irmandadcs l06/0517581-i

No que dizia respeito aos limitcs e atribuig6cs de coda oficio, tanto em
Portugal quanto na Capitania de Minas Gerais, nio existiu uma rfgida obser-
vincia disses limites. Coma 6 do nosso conhccimento, ''pintor'' podia abranger

desde o dimples artifice que encarnava e estofa\'a imagcns, pintava bandeiras,
ou outros objetos, coma tamb6m podia nomear os .peh/o.r #a a#e da .pMMxa, es

SB:BIBLli\\).'y:\Rnt. <1} }lttaneirisl?&a e o estat tto stlciaides pltitc
FI.EXOR, Nl:\ria l-lclcna. O/ida;r m ri//;ror //r7 f&/adz da
lImO dos Ri@ ietltos des O$iciaes /}lecatiicos da }liui } ol}
APM/ CMOP 69- Films 30, gav. E-2, fatog. 1080

Pa /{g//rid. I.isboa: Casa da Nlocd
,//z,agar. Salvador: Prcfcituta blunicipi
c s:Ple iealcid€i& de \.]xboa {1572}. OP.
1082.

p83

'4
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pecializados em policromar os forros das naves e capelas-mores das igre)as ou
capelas.

Questio tamb6m inseigante diz respeito a ascensio social desses pro6is
dais. Para a Europa, o atltor Martin Warnke, em O aida;/a da roM?, demonstra

quc a estes era dada a possibi]idadc dc ascens:io social polos titulos dc nobrcza c
participagiio na vida cortese, com a isengio de taxes e impostos.i7 Nas Minas
setecentistas, podemos vcrificar, pda documentaS::io do Consclho Ultramarino,
que, alguns pintores, dcpois dc cerro tempo de exercicio da proGiss:io, solicits
vam a concessio de carlos e postos militares, uma das vids de nobilitag:!io
naquela sociedade. Ternos os exemplos de bLanuel da Costa Atafde e Jose
Gcr\ asia dc Souza Lobe (atuagao 1791 1 827), que galgaram pastas militares

No que diz respeito ao ensino das artes e oficios nas Minas setecentis
tas, foi posslvel verificarmos a concretizagfio do aprendizado no pr6prio cantei
ro de obras. Ao lingo da pesquisa arquivfstica, constatamos a atuag:io cm par-
ceria de ardstas e artlfices em um mesmo canteiro de obras. e tamb6m e conse-
qtientemente, a criaq:ao de relag6es de parentesco favorecidas pda viv&ncia
professional. Somente em 1818 6 que o pintor marianense Manuel da Costa
Atdde solicits a administrag:io ultramarina a criagiio de auld de desenho.

No que diz respcito idocumcntagao primaria para o estudo em ques-
tao, consideramos fundarnentalo Cf ia da.f o/7#af d£ 7746, aeualmente sob guar
da do Arquivo P6blico blineiro (APbD. Esse recenscamento foi produzido com

objetivo de recolher o pagamento da capitagao referente aos I ' e 2' se
mestres do ano mencionado. Nessa documcntac:io censitiria. forum anotados
os Domes dos ard6tces (pintores, entalhadores, ourives) e o6lciais mecanicos

(ferreiros, ferradores, carpinteiros, carapinas, alfaiates, sapateiros). Arrolamos
todos essen comes, enfocando, por6m, os envolvidos na decorag:io interns das
igrejas, destacando-se os carapinas, carpinteiros, entalhadores, escultores, mar-
ceneiros, ourives e pintores. A partir disses comes quc aparcceram no referido
censo, foi possivel, com a invcstigagio de subs trajet6rias de vida, a descoberta
de muitos outros indivfduos tamb6m artistes/artifices que com des trabalha-
ram, arremataram obras em parceria e, dc alguma forma, trouxeram sous names
relacionados aos recenseados em 1746.

A principal motivagio da transcrigio dense censo foi buscar comes de
ardfices e oficiais mecanicos, conhccidos ou n:io, que teriam trabalhado na
construgao e ornamentagao de igrejas e capelas na Comarca de Vila Rica. Mas,

SERRAo, Vicar. O ,w.z#ri apa r a ala/7r/a flab/daf.pir/ar7'r.pa/#(g//rr i. Op. cit.; Slr.VA, blaria Bcatriz N. Artcs
In: Sll.VA, Nlaria Beatrix Nizzn da.(Chord.). D/C.rOiVH'R/O du Zu fdrh da ra/a//;ZuPa Pa W/lela //a /Brun.
I.isboa: Vcrbo, 1994

WARNKE, blab'dn. O d/!h/a du ra c: os antcccdcntcs dos artistes modcrnos. Sio Paulo, Fdusp, 2001. 1' cd
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desde as primeiras leituras do c6dice, cle se mostrou uma riquissima foote de
nformag6es para o que teria fido o /p////zdo da /nabaAo na regifio em questao, em
mcados do s6culo IXVIII. Sabemos que a feitura dc ccnsos, listas nominativas e
mapas dc popular:io cumpriam sempre um objetivo molto determinado, geral-
mente, o pagamento dc impostos, rccolhimcnto dc donativos para casamcntos,
ex6quias, festas regis e da Camera, subsidios para a 'l\4e/n@aZe, em algum apuro
Hnanceiro. No casa especi6ico do Cf ia dar agz?foi de 774d, objetivava o recolhi-
mento dc taxes das inddstrias. Mas n:io s6 o6lciais mccinicos forum rccensea-

dos, tamb6m esctlltorcs, pintores, que, classicamente, n:io se enquadrariam den-
tro dos chamados ofTcios mecanicos, pols pertcnccriam a categoria dos pro6ls-
sionais libcrais

No quadra a seguir, anotamos os Homes encontrados no Ce/7fa dgi q#har
de 7746 de oficiais mec6,nicos e artifices envolvidos na ornamentagiio interns
:las igrejas. Nesse censo quantificado para o pnmeiro scmestre de 1746, em Vila
Rica e seu termo, 1.101 pessoas forum recenseadas. As ocupag6es tho bem
dcfinidas, como de cntalhador, escultor e pinter, forum paras, c limitaram-sc aos
names expostos no quadra abaixo. No entanto, consultando obras de refer6n-
cias sobrc o universe artistico das minas setccentistas, constatamos que nomcs
como Antonio Henriques Cardoso e Pedro dc Miranda tiveram papel impor
taste na execug:io das artes na regiao de Vila Rica.l:

Quadra I 1746

FONTE: /\PN{/CC 2027. Pa( /
?46, co I wlsli'o de llltll

da capita d

A. partir desses nomes que aparcceram no referido censo, foi possjvel,
com a investigag:io de suns trajet6rias de vida, a dcscoberta de muitos outros
ndi\ iduos tamb6m artiseas/ardnices que com des crabalharam, arremataram

obras cm parceria e, de alguma forma, trouxeram deus comes relacionados aos

DEI. N AGRO. Carlos. E;cz//Zz/na a/7/am /vla//u.imac.z //a 15/,/iZ Belo }-lorie(}ntc: UFbIG/Escola dc /\rquitctut:
1 961; NI/\l\TINS, J udith. D&;a//.f#a z/e al! fai e a/l!#lrzi daf fear/a.r X14// e XIX ' {,m z\f; d.r G.,/?/A. Rio dc Jana
PFIAN, 1974; TRINDADE, C6ncgo Raimunclo Otivio da. i\ lgrcla clc Silo Jose cm Ouio Pt'cto. IR.io d

Janeiro: R/'F{H/V, 1956.
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recenseados em 1746. V4rios outros comes poderiam ser tamb6m tratados no
presente texto atrav6s do cruzamento das fontes trabalhadas, mas resolvemos
tratar apenas daqueles que aparecci'am citados de forma direta na biografia dos
que forum listados na capital:io do primeiro scmestrc dc 1746

Esse opgao se )ustiflca tendo em vista n:io perdermos a objetividade do
que foi proposto inicialmente c n:io nos deixarmos seduzir pdas m&ltiplas
possibilidades de pesquisa, com listagens infindiveis de nomes de artie
tas/areinlces, cm detrimenco dc uma mellor pesqnisa arqiivistica sabre subs tra
jet6rias de vida e atuag:io pt:ofissional. Portanto, dense primeiro quadra, elabo.
:amos um segundo com alguns nomes de outros contemporaneos desses artis-
tas/artffices, que forum citados diretamcnte na documentagio consultada, co-

) foio caso do importante entalhador/cscultor Francisco Xavier de Brito, ch-

ia ati\ idade jima\ ia exercido com destaque em Sio Sebastiio do Rio de Janeiro,
notadamente na Capela de S:io Francisco da Penitincia.

Quadra 2; tpot$ncos cl( dc 1 74(]

Bianco clc Bat'ros Bnrrigua
dc

/\l\ cs Carncit'o

/\ n t{ )nio
l\abclodc

FONTES: DFr. NF.GliO. Cnrlus. E;r///7/r/7/ an/a,wr//&r/ /) rv fz/ //a 15/wi

Belo I lorizontc: L:l;bIG/Escola clc Arquitctura, 1 961 ; Nt/\RTINS, Judith
)idol!&Ho tle ciRiftds e aNg:ces {!oi sfcitios Xi,/lilt : IX efiNlitias Get'.tis, B.io de

./f///r;m: IPI ll\N, 1974. TRINDADE, C6ncgo Raimundo Olivia da
lgrcla dc S:ioJos6 cm Ours Pinto. Rio dcJanciro: RU)H.'IN: 1956

Todos estes 14 artistes/ardfices mencionados mantiveram entry si rein.

gees profissionais e mesmo de parentesco. Inicialmente, nio pretendiamos tra-
tar dos ourives, uma vez que suns atividades estiveram muito mais ligadas a mi
neragio, sends muitos deles suspeitos de contrabando de metals e pedras
preciosas. No entanto, pda divcrsidade de fontes utilizadas, nos chamou a aten-
giio o ourives .L#/Z P}/a Loz/r?zh, mencionado no censo de 1746. O mesmo apa-
receu tamb6m em 1737, na documentag:io da Cimara Municipal de Ouro Preto,
como owdpa do oz//u e fxapador de dada'ax/ei, era provenicnte do Porto e, a 6poca,
morava em Vila Rica.t9

APNI/ CblOP: L 1 7 (1 722-1 741). Rf8h//ai dz Cadui dz E;
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lgualmente recenseado em 1746, foi Pa Za# o da C'o.fxu I)a#fai, ourives
atuante em Ouro Proto. Foi citado em importante estudo sobre ourives em Mi
nas Gerais, de astoria do C8nego Raimundo Trindade, e, por este texto, Hica-
mos sabendo que ele era gerlro deloaa de Lana. Ence era membro de tradicional
familia franccsa dc ourives, atuou no Rio de Janeiro, vindo, posteriormcnte,

para as Minas; era natural de Baiona e terra emigrado para o Bra.r#por volta de

O trabalho de douramento da ta)ha dcstinada a ornamental:io dos tem-

ples religiosos esteve a cargo daqueles que conhecemos coma doutadores
(treinados na t6cnica de nxagio das folhas de aural, gerdrnente, nas Nlinas, esse
trabalho foi exercido pecos pintores, como foio cano de Manoel da Costa Atai
de. M.ais comum aincla cra o (ato de quc mesmo um importante ptntor come o
reconhecido /yveiM?, actor da pintura do ferro da nave da Capela de Sio Fran-
cisco da Pcnit6ncia dc Ours Proto, pintassc ou dourasse objetos menos gran-
diosos que nio forros ou retibulos de igrejas e capelas

Atafde tamb6m pintou ou fez douramentos em cadeiras, esquifes e na-
dores para process:io. Portanto, cube a n6s Historiadores e Historiadores da Ar
te privilegiarmos estes temps e fontes inesgotaveis de pesquisas sabre as antes
no setecentos na capitarlia de Minas e demais panes da America portuguese

1 6195.2
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RICARDO SEVERO: ENTRE O ELOGIO E A CRITICA

Joann Mello dc Carvalho e Silva
jomello@ig.corn.bf

O presents trabalho nasceu de uma divide: como e por que movimentos arqui-
tct6nicos tio distintos e at6 divergcntcs. o xeoro/o/rJlz/ c o a/ader770. adotaram o

passado colonial como o porto de partida para pcnsar uma ''arquitetura brasi
leila ''? Inicialmente pretendfamos invcstigar a questao a partir da obra do enge-
nheiro portuguas Ricardo Se\ero (1869-1940) e do arquiteto carioca Lucio
Costa (1902-1998).

Pat-ecia estranho quc amboy os movimcntos atribuissem aquele periodo
) momento inicial de formal:io dc nossa verdadeira tradig:io arquitet6nica quc
des procuravam recuperar, reinterpretando-a e atualizando-a. Estranhamento
que aumentava no contato com as produg6es te6ricas c proJetuais do enge-
nheiro e do arquiteto, e que se desdobrava em outras pcrguntas: qud o signify
cado das nog6es dc nagfio, tradig:io, co18nia, modcrnidade e cosmopolitismo
para coda um doles?

Apesar de centrais para Severo e Costa, como para outros arquitetos,
engcnheiros e artistes que se vincularam naquele momento a um ou outro mo-
vimento, estes nog6es precisavam ser mellor dcfinidas para que sans signi6l-
cados fosscm recuperados c matizados. Somente a partir dessas definig6es po
deriamos compreender os sentidos que esse retomada do passado colonial, e de
fontes primitives de inspiragiio para a constitdg::io de uma arquitetura nacional,
tinham para coda um destes personagens, contribuindo para o mellor enten-
dimento deste pcriodo da hist6ria da arquitetura do Brasil.

De modo gerd, podcmos diner quc o ,wa /lwe///o //eoroZo//h/ foi usual-
mente entendido pda bibliografiat como o pnmeiro memento em que a arqu=

luc E blindlin, .Hq//;/pa/na JblaMr7/,/ //a J3/z/i#(1 956) . Rio
santos, ./4 it$?+ft kia do Neololatlia{ }lci /\rfffitefnlti h-!adel {l do \5lc:si+
Brasil, 1 951, 1.ucio Costa, "X'luita construgio, alguma arquitcru

.fa. S:io Paulo: Emprcsa das Artcs, 1995. pp.
rio dc Janeiro: Eclitof2 Valcnga, 1977, Ncsror Goularc Ras Fill
F:ditora I'crspcctiva, 1 970; Aracy A. Amata1, . 4r#rl /)a;/#£7.r //r7
Carlos A. C. Limos, .Hq//;fp///xu 13/zzi/Zz;nu. Sio Paulo: blclh
C'a///e/.@aM//r //a Bxui;/(19SI). Silo Paulo: Eclitora Pcrspcctiva,
}lo llrast : eieplentos P ta Jill?a {tittestlgd fio sol)It' a crltutit k Q {!o dlscifrsc

9i2). Disscrtag:io dc N]cstrado - Facu]c]ndc (]c Filosofia CiCncl
stacy N.. }XmtA bats. Ar(}llitectura qeocolo} a!: Allitrica \.at.

Culture Fcon6mica. 1994. Carlos /\. C I.amos "fil cs
qtfitectflra tieoalol iaf: ,4llz&dta \.atitta,(:arifw, Estados Uiidos.

}mica, 1994, pp. 1 47-65, Laura Cavalcanti, 'J'P"'-'#«,.&. ./., &/..
Scgaxx a, ..4q/rlf?/z//u/ //a /Bmi# /900-/990. Silo Paulo: Edusp, 1 999

Janeiro: /\cropland Editors, 1999; Paulo F.
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era pensada segundo uma orientagao nacionalista, representando, ao
mesmo tempo, um academicismo a ser superado e uma contribuigao valiosa a
nacionalidaie artfstica. Assam, ainda que nio tivessc conseguido se diferenciat

da produgao ec16tica dominante, ao exaltar a importlincia da busch do naciorlal
no campo da arquitetura, podia se configurar com.o uma importante transigao
para o wpoz/laze/ /o /ZPoderwo no Brasil, mouvo pelo qual o //caro/o#/a/ aparecta como
um breve, mas importante epis6dio cm nossa hist6ria da arquitetura

\ mesma generalizagao que marcava os estudos panoramicos do //earo-

/o#/a/, reproduzia-se na abordagetn da figure de Ricardo Severe Embora o en-
genheiro portuguas possuisse o paper destacado de precursor do /zebra/o#/a/ no
Brasil, cstando sempre presente nos estudos sobre arquitetura brasileira, a sua

bra era freqtientemente remetida a um fundo comum de ''tradicionalismo '' e
conscrvadorismo

Foi justamcnte este generalizagao que nos levou a reformular o temp
nicial do mestrado. Apesar de reconhecer a inspiragao da pergunta inaugural da

pesquisa, kinda que nio a tenhamos perdido de vista, julgamos maid aproprlado
n:io focal no contraste entre o //c?oro/o#Zz/e o ayaderz7a para podermos nos dedicat
a uma leitura maid detida da obra do engenheiro portugu8s. Com esse abor-

dagem monografica de subs id6ias, visamos aprofundar a finalise, atentando pa-
ra sans pressupostos te6ricos, quadros de refer6rlcia, modelos e categories quc

rganizavam a sein percepgao e discurso, para, partindo disco, langer as quest6es
pertincntes a reapropriag:io do passado tradicional polo modernismo arqui-
tet6nico no Brasil. Tal opgio permite tamb6m que quando se pease as relag6es
ettRte. o }teocolo ia e o wlodemo, o neocolotlia e o nxdtottA, Q neocoania e o ecieispzo,

baja uma finalise e s(ntese mats abrangente, complexa e matizada
\ partir da t:edefinigio do recorte temitico da pesquisa, iniciamos o if

vantamento bibliogr6.nico sabre o engenheiro portugu6s, procurando recuperar
sua imagem entre sous contemporaneos e aqueles que se dedicaram a estudar a
ua obra sem nos restringirmos, a principio, aos escritos de arte e arquitetura

Ret:omamos tamb6m os textos em que o engenheiro tratou de sEIn obra

Entry sells bi6grafos2, a maioria dos quaid seus compatriotas, condis-

ciptllos e admiradores, Severo 6 retratado homo a figure de maior destaque no
ambiente cientifico, artfstico e politico dos dais parses em que vivcu, deja peso
canter multifacetado de sua obra, deja pele brilhantismo com que terra desem

penhado as mats diversas atividades ao bongo da vida, coco arque61ogo, antro-

Carlos blalhciro Dias, "Discurso do Sr. Carlos hlalhciro Dias". In DI/\S, Carlos Nlalhc
Ucunh idtlffu. S:io Paulo: Companhia Nlclhoramcntos, 1932, P. 8-17; "Discurso do Dr. Robb

DIAS, Carlos hlalhciro. f'raweHiHfm d R;fa/ ia J?wm. S5o Paulo; Companhia hlclhoramcntos
"Discurso do Dr. hlarqucs da Cruz. In DIAS, Carlos hlalhciro. Hamada.grw d RiKlt/o .S
Companhia blclhoramcntos, 1 932, P- 31-36

$..1orcim:

932, P. 21-28
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p61ogo, cientista, historiador, escritor, arquiteto, artiste e construtor. Retratado
como um homem dc agro e de cultura, dodo de invcjavel erudigao, persona
lidade inquieta que o transformara em publicists contumaz, Severo desem-
penharia com nobreza o lugar de patriarca da co16nia portuguese no Brasil,
ncentivando o movimcnto associativo luso-brasileiro c a ele dedicando grande

parte de scu esforgo intelectual. O seu renomc cnquanto mestrc da arquitetura
tradiciona[ no Brasil, a16m do maid, se somalia a atuagio professional dcstacada
ao Indo de Francisco dc Paula Ramos de Aze\edo (1851-1928) no ambiEO de
;eu requisitado Escrit6rio T6cnico, da Companhia ]niciadora Predia] e do Liceu
le Artes e OfTcios de S:io Paulo. Na contras:io da leitura cspecializada,3 sc

Ramos de Azevedo cra retratado como companhciro da causa tradicionalista
Scvero a ele podia ser igualado na transformaq:ao da fisionomia arquitet8nica da

antiga vila de Piratininga. Renovagao cc16tica do ccnirio urbano c campanha em
proj das artes tradicionais surgindo assam como atividades simultAncas em sua
obra arquitet6nica.

Na bibliografia de hist6ria da arquitctura no Brasil, como apontamos
acima, ha tamb6m um lugar, ainda que estreito, obrigat6rio, para a sua persona
lidade e atuagao. Em linhas gerais, a interpretag:io dos historiadores tends a
atribuir um paper conservador ao engenheiro portugu6s em sua cruzada tradi-
ciona[ista nas at:tes e na arquitetura no Brasil. Dc um ]ado, Severe aparece como
principal mentor ee6rico do n'ariz'e///o /feorob//M4 orador apaixonado delta
cruzada, precursor da pcsquisa de uma nacionalidadc artistica brasileira, patio
chador dos primeiros estudos M /oro da arte antiga no pals, um de deus brandes
colecionadores e defensores contra a vega acad6mica, modernizadora e dcmo-
lidora que se alastrava em sua 6poca no campo das construg6es. De outro, o
engenheiro surge como um de sans maiores dilapidadores e falsificadores
restaurador inepto c arquiteto mediano, responsavel pda produgao, com so-
taque portugufs, de mats Lima variante do ecletismo europeu no panorama
historicista local, valorizando e manipulando dc madeira duvidosa elementos dc

arquitetura colonial c portuguese, civil c religiosa, de virios s6culos e pro-
ced8ncias, incongruentes no tempo, no espago e no estilo. Ocupando na histo
riografia um lugar semelhante ao do pr6prio //caro/o//M4 o seu principal m6rito
recairia no cato de ter aberto o caminho para a retomada, o estudo e a preser-
vaq:?io daquela arquitetura pret6rita, que a partir dos argos 1930 serif correta
monte percorrido pecos arquitetos modernos cariocas.

Se entre os sells admiradores predomina o culto de uma personalidade
tide como absolutamente singdar em seu tempo, isolada de seu contexto; se

Carlos A. C. Limos, Rz7mai df .,4plfda r i /v .Eirr#lda. S:io Paulo: P

Raman d# .,4qzl,fda. S:io Paulo: Edusp, 2000.
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para os sous cridcos sua importancia se restringe a um determinado epis6dio da
arquitemra brasileira, Sevcro, ele mesmo, costumava denlnir-se, ''humildemen-
te'', coma um ''mesteiral '', isto 6, um miro ''obreiro '' ou ''construtor''4, apcsar
dc representante de uma not6vel ''geragao dc nattlralistas'' portuguescs. A st.la
-rientagao tradicionalista fundamental, ultrapassando o campo das ciancias,

:lesde a origcm o terra encaminhado nas antes e na politico, tanto em Portugal
quanto no Bt'anil, para a mesma direg:io.

Entry uma imagcm auto-indulgente ou apolog6tica e outra mais critics,
ambas dcmasiado gen6ricas, a dissonincia levantava d6vidas. Cano um engc-
nhciro portugu6s rec6m chegado em S:io Paulo teria alcangado tio alto presdgio
na cdna cultural local, aproximando-se de grupos e instituig:ices culturais impor
nantes no inrcio do seculo XX, coma o Instituto Flist6rico c Geogrinco dc Sio
Paulo. o Liccu de Artes e OHcios, a Sociedade de Culture Ardstica, o Gr6mio
Polit6cnico, o jornal O .E;fade de .5'. Paw/o e a Rez,Afa do Bxa.r;P Como conscguiu
ali se estabelecer tio rapidarnente? Que vinculos familiares o'i de nacionalidade,
profissionais ou literirios, sociais ou ideo16gicos permitiram a cle uma prolegiio
t:io fulminante e uma difus:io t:io ampla de suns id6ias? No imbito de sua
campania dc arte tradicional, que arquitetura pret6rita especrfica era este que
Sevcro procurava recuperar? Por qtic revive-la na atualidadc brasileira? Como
ele, em seu discurso, inseria no curse evolutivo da arquitetura praticada rlo pals?
Que relag6es havia, se 6 que ha\-ia, entre o seu ideal de arte tradicionale o con
}unto das atividades que desempenhava, desde Portugal e ao longo de sua vida

o Brasil, como arque61ogo, engenheiro, impresario, orador c escritor,
militants republicans ou membro da co16nia portuguese de Sio Paulo? Como a
origem portuguese do actor, a sua formal:io cultural e poll tice sc relacionava
com a sua campanha tradicionalista no Brasil?

Para responder a cssas perguntas c ultrapassar as imagcns convcn
cionais dc seu paper hist6rico levantamos, da maneira mats complete possivel,
a sua produgao cscrita, procurando trap:ar o lequc dc sells interesses e objetos,
as matrizes de suns id6ias, o alcance dc sua linguagem, a mancira como sells
temps preferenclats Cram abordados, subs condig6es de emerg8ncia, sua va
:iaq::io e persistfncia ao bongo do tempo e suns articulag6es respectivas. Ao dado
disso, procuramos investigar o contexto social, politico, econ6mico e cultural
dc sua formagao e atuagao nos dais parses em que viveu. Da leitura de sells
textos, escritos desde os tempos de esttldante na Academia Polit6cnica do
Porto, em 1884, at6 o seu falecimento em Sio Paulo em 1940, algo mats que a

Rjc
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avidez de um poligrafo logo veil a toga. Bois momentos bem distintos tor-
aando-se c]aramente reconheciveis cm sua intense atividade inte]ectua]. Em

Portugal, principalmente, entry 1884 e 1908, o interesse pda arqueologia era
nquestionavelmente dominante, quake cxclusivo; no Brasil, at6 1940, o velo de
conferencista desabrochando com espccial fertilidade na rea6irmag:io de sans
compromissos politicos com a lute republicans dos portugueses e com a pre-
ervagio da identidade nacional dos imigrados no Brasil, base alias de todd a sua

pregagao nacionalista tamb6m na arquitetura a partir de 1914. A nitida de-
marcag:io disses dois periodos, se correspondcm a uma mudanga sensivel nos
focus e atividades do Autos, perfilam uma linda de continuidade: da inves-
tigagao arquco16gica de extragao evolucionista para um ideal racial na arqui-
tenira, de uma polltica lusitanista dc defesa da comunidade 6tnica para um ideal
nacionalista de reconciling:io entry a antiga co16nia c seu passado luso-colonial.

A leitura comparada de seus centos arquco16gicos, arquitet6nicos e po-
Hticos foi que nos ajudou a reconhecet: e a compreender este linda de conti-
nuidade, alias la apregoada tanto polo engenheiro ou seng int6rpretes, quanto
pda bibliografia especifica: continuidade entre as campanhas tradicionalistas do
Porto, cello nQcleo major era a revista Po#WJfa (1899-1908), inteiramente
dedicada a arqueologia, c a de Silo Paulo, eventudmente batizada de campanha
de arte tradicional no Brasil; linda tecida palos conccitos de nagao, naciona-
lidade e tradigao, desde ccdo acalentadas polo jovem cientista em formagao.
Por6m, mais uma vez cabin perguntar, que sentidos especificos tinham tail
concertos no discurso de Sevcro? At6 que porto des se modificaram na pas-
sagem de um objeto a outro, de um periodo a ot.itro, do Porto para Sio Paulo
Coma a decisis de se estabelecer definitivamente no Brasil, terra interferido nos

sous interesses, compromissos e pontos de vista? Ou antes, o terra desviado de
sua obsessio anterior pda arqueologia em dircg:io a arquitetura? E mats
especificamente, come explicar que uma oriental:io tradicionalista t:io profunda
e permanente, plena dc conseqti6ncias sobre sua atividade e identidade na
hist6ria, pudesse transigir com o movimento de renovagiio arquitet6nica, de
cuneo cosmopolita, isto 6, acadamico, encabegada peso Escrit6rio T6cnico F. P.
Ramos de Azevedo em S:io Paulo no indo do s6culo? Coma relacioni-la a sua
obra de revivesc6ncia colonial? Sua campania nacionalista? Seu programs para
:ma arquitetura brasileira?

Classifici-lo simplesmente de conservador, nacionahsta ou tradiciona-
]ista nio parecia acrescentar muita coisa ao la sabido. Algo de sua biografia, de
seu itincririo intelectua], de sua inscrigao hist6rica e social ajuda'ra a compre-
ender o sentido de subs id6ias, de subs propostas e de sua agro. O contato
direto com seu discurso e os escritos sabre a historic de Portugal e do Brasil ao
longo de sua vida, nos revelou, ao inv6s de uma trajet6ria individual absoluta-
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ments coerente c perfeitamente encadcada no tempos, um personagem contra
ergo plenamente inserido em grupos poll ticos, ciendficos e artisticos nos dais

parses em que viveu, subs id6ias reverberando a intensidade dos debates em cur
so naquele periodo. Seus escritos sabre arqueologia, poll tice e arquitetura, bem
coma sells pro)eros sio permcados dc um tom polamico c programatico, cat'ac
tcrfstico de um nacionalista atormentado pdas transformag6es da geograHta

econ6mica e po]itica internaciona] no modo coma incidiam sobre as realidades
porttlguesa e brasileira na virada do s6culo XIX para o s6culo XX..6 Fosse tr&-
tando das origens da nacionalidade portugtlesa atrav6s da arqueologia, fosse es-
eudando os fundamcntos da arte tradicional brasilcira atrav6s da arquitetura,
tratava-se sempre de afirmar um compromisso claro com a valorizagio e reden.
g:io do antlgo imp6rio portugues e de seu legado colonial
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A RECEPQA0 ESTETiCA DOS MONUMENTOS CULTURAIS MiSStONEIROS E
DA ARTE BARROCA GUARANA NO SITIO DE SAO MIGUEL, RIO GRANDE DO
SUL

Joan Batista NEED, Prof. Risc
jbneco@usp.for

Resurno

Esse coil?1nica€ Q trail da lossy !nuesti@g&o }lo doutorcido sabre a RecePfao Est6tica dos
on mentor f { Urals ltliisietieirosjn c a8s uisitailtes das m zas as V.:diilBes }esuiiicas a$s

: fatal?is. O obeto de an&Zse io sftio de S&o Niz&ueidas }aissaes, no Rio G}'aide do Su!,
qlc e} waive c l\t sel das hlissdes ejc toll Undo £olllo Patdl6 ic culiurat da \{ lnlanidade.

Abstract
This conz}7zl,ilticatiot} is about o tr doctorate inuestigatio lctbo t tbe Aesthetic R.eception o$tbe
missiolers c itKra! moK mens !QPa ds !be visio s a tbe pains itbe Ghana i\ diem:
es i£s Rfd cfions. Tbe abed ajanaiOiis is fbe Sao Mig ei &s Nliss6es site in Rio Grande

ao Snl wb cb inpoiDes tbe h\ ssionf A!!se !PI alla leas Lass ed as a CaitlLral Pat molly Q$
Mankind.

Introdugao
Localizadas no Brasil, ParaWiaie Argentina, os 30 povoados missioneiros Gor-
maram uma sociedade diferenciada na America llEispanica. A madeira como os
ndios guaranis foram conduzidos a entratenn na estrutura da sociedade colonial
foia fatter diferencial. Segundo Hobsbau n (1979), o andgo Paraguay foia anica
i.rca da America Latina onde os radios resistiram ao estabelecimento do ele-
mento europeu de forma efetiva, em grande escala, devido a ag?io original dos
nacianos. Nests condugfio, des cstruturaram, durante 150 argos, um sistema dc

redtlg6es que serviram para impedir o avango luso na regiao plating, ao mesmo
tempo que consolidavam o catolicismo como a religi:io dos {ndios.

A primeira mctade do s6culo XVI foia 6poca da implantagao do m
odelo reducional, das migrag6es dos povoados, das guerras contra os mamelu-
cos paulistas e os indios inimigos ao modelo. Terming com a derrota dos ban-
deirantes em 1641, marco divisor, entry este I ' ciclo missioneiro e o 2', 6poca
da consolidagio dos po\ oados e do huge civilizat6rio das Redug6es Jesuiticas
dos Guaranist, at6 a expulsao em 17682.

Nlissio ou Rcducio? Utilizamos o tci
rcscrito, 6 o sin6nimo dc ag:io, quc
mundi. Rcdugao 6 o povoamcnto indigo
{c$nici6ti /?las simvpie de lind \hducci6t:, dada
iguie?te: "P:lebfo d€ ittdios co It:erlidos a! f.

dug:io por cntcndcrmos quc o
rca[izada pc[os padres cat6]icc
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[d., p'''J
cn] suns pcrcgrinagocs pc
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(tc uma Rcdugio, dada
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Ncste processo de transculturag:ioS, o indfgena n:io se transformou
num tipico europeu Mantevc consign durante a vigancia do modelo reducional
:trios tragos culturais guaranis, homo sua lingua, seu artcsanato em ccramica,

utensilios 6sseos e if ticos, objetos cm madeira c fibras vegetais, rclag6es dc so-
lidariedadc c teciprocidade, atividades gucrrciras, a cage, a pcsca, a coleta dc ali-
nentos e algumas crengas reinterpretadas num sincretismo religioso com a reli-

giio crises. E apreendeu do minds eiropeu a escrita, riovas tecnologias (meta
lurgia, arquitetura, olaria, etc...) organizagio politico em cabildos, respeito a i.ma
nonarquia absolute, a transformagiio em guardi6es da fronteira, a peculiria, o
cultivo da erva mate, um com6rcio restrito e um novo modo dc vida, baseado
nos preceitos cristios da 6poca. Este(...) 'tamp/ex'o.P#a /f//o de ro /a/a f///Zwrn/ e d?
ats erEn£ia de tenlolo$a: de aceitagio GH isis ncaa a Genes paa Bcs c14lturaii ura ens et

pelllzan€n&a de tragos t$.{cos da cul.t ra guaratli, caracteviqa }le/}{ a complexldade das rel.a€6es

sofia/ g e Je J/a&r/er £a/7/" (1(ern, 1988, p. 07)
\pesar das diverg6ncias entry vlirios estudiosos, cntendcmos que o cs-

tilo de anc manifestado ncssa sociedade foio Barroco Guarani4. Nas rcdug6es,

quash sodas as manifestag6es artisticas 6oram realizadas nas suns oficinas, com
destaque para a m6sica. Visava sobrettldo a evangelizagao dos catec6menos e
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produziam obras para o cults com o objetivo claro de combater o que era em
cendido pele jesuits coma 6'rza (Escobar, 1 980)

Apesar da importancia geopolitica das redug6es e militar dos fndios
missioneiros, a Corte Espanhola buscou o cntendimento diplomatico com os
portugueses sobre os limited tcrritoriais das dubs metr6poles no cone sul. O
I'ratado de Madri, dc 1750, estabcleceu novos limited entry as possess6cs de
Portugal e Espanha, determinando a troca da Co16nia de Sacramento polos Sete
Povos das Miss8es. no atual Rio Grande do Sul, dando initio is Guerras Gua-
raniticas. Tal cato, aliado is dumas critical durante o s6culo XIVlll a atuagfio da
Companhia de Jesus na Europa, 6poca do Absolutismo e do lJuminismo, per '
mitiu que ocorresse a cxpulsao dos padres lesuf tas da Espanha e de suns cola
alas belo decreED do Rei Carlos 111, de 27 de fevcreiro de 1767 (cf. lKern, 1990)
Na America, a expulsao se deu no ano seguinte. As mudangas introduzidas na
vida dos povos guaranis depois da expulsfio dos jesuitas alteraram de tal manei
ra sua ess6ncia que, com raz:io, se tem ditz que as redux(5es enquanto tats deixa-
ram de existir.

Atualmente, essay redug6es com suns igrejas majestosas se encontram
em minas. As degradag6es dente patrim6nio cultural transformado em minas
baram provocadas por diversos fatores. Algumas forum destruidas devido is
guerras constantes, sein polos atritos b61icos entry portugueses e cspanh6is ou
pda a6lrmag:io dos Estados Nacionais nascentes. Outras forum abandonadas
polos sells antigos moradores. A forge da nattlreza, com o avango da vcgetagao,
a agfio das chuvas e a presenga de insetos provocaram grandes danificagdes. A
agro humana, atrav6s da reutilizag:io das pcdras em novas construg6es, a aglio
dos cacadores de tcsouro, os atom dc vandalismo e o descaso das autoridades
responsaveis, contribuiram dc forma decisive para o desastre. Sem costar o
pr6prio sistema construtivo cmpregado nessas cdificag6es. Essay minas cstio
mats isoladas e distantes uma das outras hole do que na 6poca da experi&ncia
reducional.

Transformadas em Patrim6nio Cultural da Humanidade pda UNES
CO, em 1983, essay minas sio visitadas por milhares de pessoas anualmcnte.

Sio Miguel das Miss6es, do lado brasileiro, ostenta esse ti tulo e tornou-sc uma
das minas mats imponentes do quc la forarn tlm dia as Redug6es Jesuiticas dos
Guaranis. Nests sino encontramos a fachada da igreja de Gian Battista Primoli,
obra vultosa e de destaque dentro da arquitetura missioneira, algumas resid6n-
cias indigenas, resquicios do co16gio e de outros elementos urbanos e arquiteto-

nicos, a16m do principal museu piiblico de imagers missioneiras: o Mused das
Miss6es.
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Mused das Miss6es

O Nluseu das Miss6cs foi criado pelo Decreto-Lei n ' 2077, de 08 de margo dc
1940, em plena Ditadura do Estado Novo. Qucm o projetou foia arquiteto Li
cio Costa, maid conhecido polo pro)eto urbanfstico de Brasilia, realizado mais
de \ into argos depois. Jinaquela 6poca, era um arquiteto respeitado. Conseguin
nir as arquitemras missioneira e a espanhola em linguagem moderns, reutili

ado materiais c formas na construe:ao da Casa do Zelador e do Museu das
Miss6es. As obras forum erigidas no canto da prawn, formando um ''L ''. O
bjetivo era servir de panto de rcfer&ncia c dar uma id6ia mellor das dimens6es

da praia (Pessoa, 1999, p. 39,. O pequeno edificio 6 dividido por parades para
lelas de tilolos e argamassa, sendo que, ao seu t'odor, erguem-se paredes e portal
de video, proporcionando claridade ao ambience. Possum uma cobertura de qua
tro aguas apoiadas em pilastt'as, formando um alpendre ao redox do edificio
Ele re6ne circa de 100 escdturas em madeira policromada, cm sua maioria ima-

gens de santos, de figures que compunham cents sacras ou de fragmentos de
retibulos. Constitui-se na maier coles:io publica missioneira, com pegas quc
possuem desde alguns centimetros at6 imagens com thais de dais metros de al
turn, a maioria feith pecos guaranis. Nas esculturas, os tragos indigenas s:io evi
dented em algumas feig6es dos rostos, nos detalhes dos cabelos, vested ou traga
dos. E o cano de uma c$titua de Nossa Senhora da Conceigio, representada vi
.velmente como uma indigent

Desde o nosso primeiro cantata com as Redug6es Jesddcas dos Gna
t:aris, cm 1996, ia haviamos despertado a seguinte inquietagao: o que levam as

pessoas a visitor esse patrim6nio culturalS? De cato, para se deslocar para um lo
cal longinquo, que ocupa um tempo grandioso para sua chegada e de custc
muito alto,'a pessoa dove ester mats do que predisposta. Por outro Indo, qual 6
a recepg:io est6tica6 que proporciona um monuments hist6rico missioneiro nes-

hist6rico
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te visitante? Um estudo de recepgao cst6tica nas redug6es implica portanto em
.btcr resposta quanto a esse impacto, verificar como ela atua no seu imaginfirio.

O trabalho que atualmente exercemos 6 investigar a recepq:fio est6tica
do monumento cultural missioneiro junto aos visitantes das minas das
Redug6es Jesuiticas dos Guaranis. Sio objeto de anilise o sino dc Sio Z\miguel,

que contempla as rufnas da Rcdug:io de S:io Miguel e o Mused das Nliss6es,
[oca[izada no Rio Grande do Su], Brasil. Aprovcitamos para esc]arecer que nico
separamos as obras que estio no Mused do conjunto do sino, qtle formam o
Patrim6nio da Humanidade n ' 63 da Unesco. Elam fazem parte do Monuments

Cultural, como prescreve a Carta de Veneza e outros documcntos referentes a
preservaq:ao do patrim6nio.

A recepgao est6tica nos monumcntos culturais missioneiros

A recepgao est6dca stlrgiu na auld inaugural da Universidade de Konstanz:
Alemanha, em 1968. O palestrante, o professor de literanra Hans RobertJauss,
a definiu pda primcira vez como a pesquisa sabre a recepgao da literature e
;eus efeitos no leitor, a16m de uma superagio do 6ormalismo russo e da teoria e
critica literliria marxists. Nests nova anilise, os olhos da literature estio na re-
cepgao do texts palo leitor, introduzindo uma nova cst6tica: a relagfio do aLltor
corn a obra dentro de um contexts dado (cf. Lima, 2002). Jauss propos, coho
movimento, a anilisc da experi6ncia do leitor OL] da sociedade de leitores de Llm
tempo hist6rico. Seu conterraneo, Wolfgang leer afirmou que o leitor, diante
dos vazios do texto, deveria encontrar pontos de indcterminaq:fio que preenchc-
ria de acordo com o seu pr6prio imaginario.

Na hist6ria da arte, ela surge como uma provocaq:ao e desafio a anilise
da obra de arte, passando a extender a est6tica da recepgao como ''a #Pa de &da.
gagao ea2 tattle da okra de ade que ten?atiqa o receptor, o {eitor, o obsemador condo }awejutl-
darlzelta! da pr&xis da ade; est€tica da recQg o o trabalbo de estido te66co que indaga

sabre e paper arvo des e iniegran e aaprixis ad£siica'T (9ar.\:axes, 2nn \ , pg. 89b.
No nosso estudo, a recepg:io est6tica desloca-se do campo da literature

para o campo artfstico-cu]tura], entendcndo a est6tica com um sentido muito
maid ample do que o usual, devolvendo "... #/ /#n io i/#rfra 6a/f/%eiirJ ; ac@czJ
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pg 18). A partir dente sentido, o que preLendemos 6 a analisar a recepgio est6ti
ca das Redugaes Jesufticas dos Guaranis, enquanto monuments cultural, enten
]endo por monumento o que prescreve a Carta de Veneza9, espccialmente no
aspecto hist6rico que circunda eases monumentos cdturais.

O que se pretende nessa pesquisa, que esb em andamento, 6 analisar a
recepgao est6tica, no navel da sua percepgao sensorial, pecos visitantes da prin-
cipal rufna do que um dia forum as Redug6es Jesuiticas dos Guaranis. Preren
demos buscar na nossa pesquisa se ha mudangas significativas na i-eccpgio este
tice do monuments cultural missioneiro entre os visitantes de S:io Miguel das
Miss6cs. no Rio Grande do StJ.

Investiuar como se da, na atualidade, a reccpgio disses monumcntos
culturais pelts sous visitantes trac quest6es no campo da identidade cultural la-
tino-americana. Sera qtle a busch de uma identidade cultural nacional num mo
nnmerito cultural tio distinto e singdar, homo as Redug6es Jesuiticas dos Gua
:ads, pode vir a ser o fator principal nas variag6es de interpretagao? Ou seri a
formagio cultural que gerd este fatter? Amis, existem essas variag6es de interpre '
tagao? Como os visitantes chegam a este sino hist6rico-arqueo16gico? Devido
ao turismo? Por raz6es misticas? Devido ao passado indigcna? Devido a hist6-
ria dos jestiitas? Ennis, quais sio os envolvimentos que o movem para realizar
esse visitaQ?io? Como se configure a identidade cultural nacional com este mo
numento? li diferente ou semelhante em coda um dos parses? Projeta uma id6ia
:le America Latina com um passado hist6rico comulm? Qual o impacto das
obras escult6ricas do Mused das Miss6es no visitante de S:io Miguel? E um&
dentidade mer&mentc ardstica, no campo do barroco? Como funciona a repro '
sentac:io do monumento no contexto da ''mem6ria '' do cidad:io visitante? Seri

que os turistas percebem que sc trata de um Patrim8nio da Humanidade? Sa

bem os tragos guaranis neste monumento cultural? O que represents para des
as imagens de uma culture que pode n:io ser necessariamente vinculada ao ser
brasileiro? lsso 6 perceptivel? Acham que esse identidade cultural 6 indigena? E
cat61ica ou tem outra fonts mistica? E latino-americana ou nacional? O que
buscam aqueles que visitam o 6nico monumento cultural comum a tr6s parses?

Flat)orada c armada, cm 1 964, por cspccialista

ie fnotl&frlleito co tpeeidt io si { coistnliio acitii
rci s triad

I iot nl tetttai tanto aos Watiaes tot$tt tos arq:iitet6ttic

igli$ca€ao cilia Taft !] /diana. f...] Qifcrsq€ilrfdat}
apt I acottecplelto tlis}8rico one itllCI e\:glut Q

ANDRADE, 1987, p. 77), (Grifos nossos).

mundia

qnanto

gti $catit

}:!cf!

10 assunto, este clocumcnto rcssalt:\ qui
lliesllia. Q.21

In. \\fcotlbece-fe, co }seci }e itc/?let)te* I'dior

o)ras zlodestas qlte adq itirap, tlo decor'cr do !emf)%
iitios q:fe s6o tes eml tillos {!e dc cr }iitlada cit'iiiqafao, de

detlcl?i fotlstittif obeft} de ctidados eslwciai?' {ppti&
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Essa pesquisa aponta para a nccessidade da reahzag:io dc uma Pesquisa
Quabtativa tunED aos visitantes das Redug6es Jesuiticas dos Gtaaranis e sua re.
[ag:io com este monuments cu]tura]. Esse metodo]ogia nos parece a que me]hot
lido com a interpretagao das realidades socials. Entry diversos pesquisadores, a
Pesquisa Qualitatix a f aceiEa coho advinda das Ci6ncias Httmanas, ern especial
da Antropologia. Podemos situar sua formalizaq::io cnquanto m6todo no inicio
da d6cada de 1920, com a adogao de uma abordagem mats focalizada. A pardr
da d6cada dc 1970 houve um crescente intercsse por esse m6todo, espccialmen
te nas areas quc envolviam pcsquisa de mercado. Para o nosso esttldo, eaten.
demos que a pesquisa qualitative

ao pt'tlctira c} if111c}

clttest es olljoc€1s de int
descNtiws sohn essoas

r€JpiPiee} dcr os jeti6nien

P.S8).

nl nledtr os ct'e tats est:tdados, }lenle tP gf it stnttllental estatistico ttcl an&!ise dos datos. \)aRe de

;scsanlPltls, elie If} se dej\ aldo ttcl tcdtdci {iite t e$t {io sedesen ol!)e. Ellttoltita oi)ett€ao dedacttls

lgaws c Pn)cessos itleral1l'os lela {o !tatty direto do esqlisador coli c sitttatio estltdaaa, }iocttrC:lido

;cgtido a>nPeaii'a dos slGeittls, oif s$a, dospai'tici>atites da sittta€ao e} estttde" qGo&oS, \S$S,

B.ntend.end.o qxxe " na pesquisa social, estaPzos interessados }la n2aneira cano as

€ssoa! e9ontanea dente se exPressam ejaiam sabre o qHe i impoeante a:ra alas e c07EO Bias

P Ja / ;Pare i ai frei ? af d6i o///ra/' :Bauer et olli, 2002, pg. 21). Nas entrevistas
estimdaremos a narragiio do stljeito cm torso de um fate ou fen8meno de um
objeto determinado. Constitui-se num grande problema fiesta metodologia in-
duzir o pesquisado a refletir as opini6es e anseios do pesquisador. ''O.pmo&/e,wa

;},!He qwatldo os entmvistados d qen! a que }ensanl q e o e} trepistadorgosta6a de oi,tvi?'
alerts Bauer(et olli, 2002, pg. 21), o que seri prontamente evitado durarlte a
pesquisa

Sociedade singular, as Redug6es Jesufticas dos Guaranis forrnam Llm
temp dos mats intrigantes da Hist6ria da America do Sul, cerceada por lendas e
mitos, assim como por uma vista bibliografia. Muito se escreveu sobre a sua
H.ist6ria, Arquitetura, Sistema Politico e Econ6mico. No campo das Artes e do
Patrim6nio, obras coma as dos arhoentinos Bozidar Sustersic, Ramon Gutierrez
Norberto Lexington; dos paraguaios Tfcio Escobar e Josephine Pla; dos Blasi
leiros Luis Bolcato Cust6dio, Armindo Trevisan, Mabel Leal Vieira e Maria Ings
Coutinho, deram uma grande contribuigao para pcnsarmos a arte.

Mas sentimos a ausfncia nessas pesquisas de uma investigagao sobre o
paper do receptor nessa est6tica posco divulgada, o Barroco Guarana, estilo sur.

gido na transculturaq:ao entre os mestres europeus e os {ndios guaranis, ao lon-
go de 150 anos. Ainda nio conhecemos uma pesquisa que nos d6 conte do que
pensa e sante o visitante de Sio bliguel ou de qudquer outta redugao do Cone
Sul, em relagao a essay minas

86



Neste sentido, esse pesquisa visa cobrir uma lacuna c talvez estejamos
niciando uma area de pesquisa nos estudos missioneiros, ao analisarmos a re-

cepgao est6tica dc monumentos culturais. Trata-se tamb6m dc um proleto
transdisciplinar, quc envolvc principdmente as areas dc Hist6ria, Arte e Turks
[no. A intcngiio 6 t-calizar uma pesquisa qualitative jtlnto aos visitantes do sftio
de Sio Nliguel(rufnas e o rnuseu), no Rio Grande do Sul. Sobre\ 6m daf a sua
Importlincia e, at6 onde sabcmos, a su2 0riginalidade.
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SANTA ROSA DE LIMA
QUESTIONAMENTOS ACERCA DA IMAGINARIA DA MATRIZ DE VIAMAO

Jiao Dabs RosaJanior
lomanopoa@bol.com.for

Este trabalho surge coma resu]tado parcia] da pesquisa ''Arte Colonial no Ex
[remo Sul da Am6tica PortuWlesa", tlm dos atuais proletos do LEPAC (Labors

t6rio de Estudos e Pesquisa em Arte Colonial da UFRGS). O principal ob)etivo
]o pro)eto consiste em mapear e analisar a produgao colonial no Continente de
Sio Pedro, na regiao missioneira c na antiga Co16nia de Sacramento. Para tanto,
a lgrela Matrix de Nossa Senhora da Conceigao de Viamio foi estabelecida co-
ma porto de partida. Coma bolsista voluntirio do laborat6rio, coube a mim a
anilisc iconografica e icono16gica da imaginaria

Viamio 6 uma cidade localizada na Grande Porto Alegre e nell, segun-
do Moacvr Flores, se encontra um dos poucos rcmanecentes de arquitetura reli-

giosa do s6culo XVlll do Rio Grande do Sul: A igreja de.Nossa Senhora da
Conceigao.t Ela apresenta fete retibulos: dois co-laterais, 4 laterais e um na ca

pda-mor. Neles estio distribuidas 13 imagens sacras coloniaisZ, esculpidas cm
madeira e policromadas, que dividem cspago com outras imagers de gesso. A
presenga destas Qltimas revels um dos fatores quc seri decisivo nas conclus6es
deste trabalho, pois, do porto de vista iconografico, das interferem no todd,
demonstrando as condig6es e possiveis interveng6es a que as obras est:io fada

das, n:io obstante o patrim8nio Hist6rico e Artistico Nacional ter regstrado em
20.07.1938 a igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceit:io de Viamio como
obra de interessc hist6rico e artistico

Nests atmosfera, as imagers sacras de madeira receberam places tam
b6m de madeira com a identificagao de suns invocag6es. Partindo-se desta in
tengao, verificam-se dais motivos que comprovam que as lntervengoes sao re
center. Primeiramente, estes places estio apoiadas nos retabulos, sem estes a-

presentarem nenhum nicho especffico para das. lsto determine qtle a lntenq:ao
de identificar foi posterior a fatura dos retibulos. Observe-se tamb6m que as
places apresentam caracteristicas de talha recente, do tipo qtle os artesios fazem
hole em dia nas feiras, contrastando sobremaneira quando comparadas a todd

I FLORES, bloacyr. Nossa Scnhora da Conccig:io dc Viamao, uma comunidadc cm busca dc suns raizcs. In:
Veritas: Rcvista uimestra] dc Filosofia c Ci&ncias l-lumanas da PUCRS. V. 37, N. '146, junho 1992, Porto

Alcorc, EDIP 14RSagc9s. A 14o CRContra-SC cm uma capcla )atcral a capcla-mor, o quc a torn8 dc mats diffci

FLORES, Nloac},r. lgrela dc Nossa Scnhora da Conccig:io dc Viarn5o. In; Esi
25, n '. 2, 1'ono Alcgrc, FIDIPUCRS, 1999, P. 199
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produgao da igreja. Em segundo lugar, Athos Damascenos, em 1970, em uma
dcscrig:io sobre a lgre)a de Viamio, expunha que ''ao fundo, em majestoso
entrelagamento de entalhaduras, argue-sc o suntuoso altar-mor, olde N. Sra. da
Cancels::io ocupa o centro, ladeando-a pda esquerda N. Sra. do Parto e pda
lireita Santa IR.osa''4. Assam, a imagem a quc Athos Damasccno sc referiu, hft
mats ou memos 30 argos atrlis, como Santa Rosa possui atualmente uma place
abaixo de seu nicho na qual consta a scguinte denominagao: Santa Rosa dc

Percebe-se entio que a denominagao da imagem atribuida por Athos
Damasceno passou, em algum momento, por uma atualizagao, determinando f

vocagao expressa na identificagao. Este atualizagao deixa evidente que ela te
ria levado cm conte como principal bator o atributo das roses: a imagem trac
consign, em uma prcga de seu hlibito, lunto ao bravo esquerdo dubs roses
Portanto, a denominagfio Santa Rosa demonstrava uma lacuna na invocagao da
magem, pris 6 muito gen6rica. Na intend:io de especificar a invocag:ao, 6
provavel que sc tenha considerado o atributo roses, ia espresso na denomina-
gao gen6rica, e encontrando-se entio uma invocagao com estes caracteristlcas:
Santa Rosa dc Lima.

Em uma an6.life do atributo das roses, torna-se possfvel cncontrar di
versas invocag6es que o possuem em sua iconografia. Segundo R6au, roses sio
atributos comuns de Santa Cacilda de Burgos, Santa Dorot6ia, Santa Isabel de

Hungria, Santa Isabel de Portugal, Santa Rosa de Palermo, Santa Rosa de Lima,
Santa Rosa de Viterbo, Santa Roselina, Santa Especiosa de Mantua, Santa Te
esa de Lisieux.S Por6m, coda invocag?io se relaciona de mancira diferente com

:u atributo, la que 6 a pardo da hagiografia c da iconografia que se estabelece
a forma como este 6 tepresentado. lsto 6, a madeira coma a imagem apresenta
as rosas dove faber refer8ncia a um determinado momcnto da vida da invocaq::io

em questao
Buscando rcfer8ncias sobre :93invocag?io contida na identificag:io Santa

Rosa de Lima, o atributo das roses apareceria devido primeiramente ao seu no

Lima

Isabel Flotcs } dc Olive, a primcir:
sc mudaiam para a rica co18nia do I'c:
/\ mulhcr, mat'nvilhada pcl
royal '', c dcsdc aquclc instantc comcgcl

Or(]ct-n Tcrccirn Dominic:\na, qt
lgrcsso no rol

Nona brun(to, nasccu cm I.ima cm 15$6, dc pai
C) noms Rosa foi um apcliclo posco peta cmprcgad

bclcza da mcnina. cxclamou a(!mirada: "Vc,cC 6 b.
champ-la dc Rosa c nio dc Isabel. Xlais tardy guar
chatnar Rosa dc Santa b'tarIQ, c cold esse Rome

ipanh6is, q
idea, Nlariai
[a homo ur
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DAb'[/\SCENO. Athos. Arles P]istica

l\luAU, I.outs. lconogritfla del Arte Ci
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no Rio Grande do Sul. Porto Alcgrc: Globo,
nano. romo 2. v.5. Barcelona: f:dicioncs dcl Serb:
tda dia. Sio Paulo: Ed. I'aulinas, 1983, p; 267.
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A este relagao, outdo acontecim.Cato se somalia, lustlficando seu envol-
vimento com roses. Segundo R6au, quando se propos ao papa a canonizaq:io da
santa, este respondeu que nio acrcditaria na santidade de uma india, mesmo
que chovessem roses. Tio logo acabou de pronunciar estes palavras, uma chuva
de roses cobrit.I o Vaticano, vindo a parar somente quando o pontifice dccretou
a canonizagao da santa limenha.7 Ela foi canonizada em 1671, sendo a primcira
santa da America, tornando-sc padroeira da America do Sul. 8 Em suns repre
sentag6es, a invocagio costume lever roses em rnios ou as recebc de Jesus. Tra
ia o hibito dominicans e, as vezes, sustenta o menino Jestxs em sans brazos, po
dendo kinda lever sobre a fronts uma cocoa de espinhos.

Silo Domingos de Guam:io, nobre espanhol, contemporaneo de S:io
Francisco de Assis, fundou a Ordem Dominicans, e quando rcpresentado vests
o hibito de sua ordcm: tinica e escapulario broncos, cape e capuz pretos.t '' D-

ado a sua divulgag:io do Santo Rosario, pods traz&-lo ainda prcso a cintura co
mo ocorre em uma representagao na igreja dc Santa Efig6nia, Ouro Proto, MG

Na imagem de Santa Rosa de Lima da igreja de Viam:io encontram-se,
aparentemente, as formal e cores do hibito dominicano, pique a invocag:io pc-
rtence a Ordem Terceira. Entretanto, detendo-sc o olhar em sua cintura, podc-
se observer que ao inv6s de ha\-er o possivel Rosario, ou mesmo a inexistfncia
dente, o que nlio descaracterizaria o hibito, hli um cord:io cingido com tr&s n6s.

Segundo a Mem6ria H.ist6rica e Descritiva da Ordem Terceira de Silo
Francisco no Porto, Sio Francisco ''deu aos pobres o dinheiro que levava con
sigo, descalgou-se, dcsfez-se do seu bard:io e do onto de couro. Vestiu-se d'um
vesddo pobre, e cingiu-se com uma corda. Foi este o habits que, no nano se-
guinte elle proprio deu a sells discipulos, )untando-the uma pequena cape com
um capuz''tt. Dessa forma, a cords constitui um dos atributos de Sio Francisco
de Assis e, dcntro da iconografia do santo, ela aparece com tras n6s, cull signi
ficado remote aos tr6s votos franciscanos: pobreza, castidade c obedi8ncia.IZ Pa
ra R6au, este cordio com n6s que comp6e scmpre o hibito franciscano 6 cha
made de cingulo.tS

REAU, Louis. Op. cit., p.
rARNIEl{. Dax.id. Oxford
REAU, Louis. Op.
CUNnA, Nla'i. J',:6

993, P. 7S.
MEMORIA l-list6rica

Occidental, 18S0, p. 87.
DUCHF:T-SUCH-ll\UX. Gabi

Edituria], 1999, p. 176.
REAU, Louis. Op. cit., v. 5, P.

L S4.

)ictionary of Saints. Oxford: Oxford Univcrsiq ' Press, 1 992, p. 423.
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Com into, pode-se verificar- uma incoerfncia entre a representagao da
santa e sua atua] invocagao. Santa Rosa de Lima pertence a Ordem Terceira
Dominicans c assim como hli asta 6]tima, ha a ordem franciscans: Sio Fran-
cisco fundou a Ordem dos Irm:ios Menores e auxiliotl Santa Clara na criacio da
ordcm das Dames Pobt'es, a16na clc instituir a Ot'dem Tcrccira quc sc destinava
aos homers e mu]heres ]eigos de outros estados.i4 Membros da Ordem Fran
ciscana podcm ser identiHlcados pele uso do cfngulo, a16m do hibito marrom

proto com capuz.IS A imagem denominada Santa Rosa de Lima na imre)a de
Viamio trac um cfngulo entalhado. Logo, a presenga de um atributo francis-
cano em uma representagao dc invocagfio dominicana. desleeitima a atual idcn-
ti ficag:io

Uma causa para este diverg6ncia esb nas intervene(5es que a igreja vem
frendo ao lingo de mats de duzcntos aROn. Atrav6s de fotos de diversos

Ladas diversas vezes com diferentes motivos e padr6es ao saber dos preceitos
estilisticos de coda 6poca. Por6m, estes repinturas n:io se limitaram as paredes.
\tualmente, sio visiveis nos retibulos e nas imagers, os efeitos do tempo e dos
cupins, devido !i m4 conservagao. Atrav6s das panes corrofdas e descascadas

observe-se tinto a 61eo sobrepondo douramcntos e policromias, t6cnicas tfpicas
do s6ctilo )(IVlll. ' '

No casa de Santa Rosa de Lima, a asta intervengao fTsica some-se. ain-
da, a atribuigao err6nea de sua invocaq::io. Em um determinado moments. a
Invocag:io original delta imagem cra de conhccimento da comunidade local.
entretanto, com o passat do tempo, c as mudangas que impuseram, parece ter
cardo em uma esp6cie de lacuna invocativa, tends sido provavelmente identi-
Rlcada somente por parte de sous atributos: as roses. Dessa forma. a denomi

ag:io Santa Rosa se manteria at6 um outro momento em que se colocaria em
discussfio este invocag:io gen6rica e estabeleceria a invocag:io dc Santa Rosa dc

Lima, assegurando a perman6ncia da idcntificaS::io atrav6s da repintura da ima-
gem e da colocagao da placa de madeira

\ssim, a atual denominag:ao s6 imports a fim de designar um proble-
ms: a qual invocagao este representagao este, de cato, atribufda? E I(Sgico que
talvez este pergunta nio tenha resposta, entretanto, para se comegar a investigar
as possibilidades, la se encontrou as tinicas duas fontes. Primeiramente. entio. a

representaq:ao possui coma um dos atributos as [osas, e para tanto, tem-se todd
aquela lists de invocag6es citada por R6au. Em segundo lugar, de todas aquelas
nvocag6es s6 servo pertinentes aquelas que pertencercm a Ordem Franciscans

DUCllET-SUCH-l/\UX, Gaston & Pz\STOUREAU, Nlichcl. OP. cit., P. 1 71
CUNY-lz\, ),lada Jose Assungao da. Op. cit., p. 83. '
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I 11Sl! #RS£?fq;
Rei Andre ll da Hungria. Foi criada na Turingia, vindo a se casar, em 1221,
com Luiz IV Landgrave, noble delta mesma rcgiao. Viveu em um casamento
bem sucedido tendo tr6s 6Hhos e, kinda assam, conseguia tempo.p?lra dedicar-se
i caridade, fundando hospitals e ajudando especialmente aos 6r6aos. Embora

Hall :ll:b:H:
popular criaram inimeras lendas sobrc as faganhas da santa: destacando.se
duasl o milagre das roses e a substituig:io de um leproso por. cristo. A pnmeira

respetto ao momento em que Isabel carregava alimentos que pegara da
cozinha para lever aos pobres, quando foi surpreendida por seu cunhado que
Ihe perguntou o que levava em seu avental. Ao responder.que elam roses pam

ill ;!% :: ;: u= :
tado um leproso.t8 .. =.. J

Na iconouraaia da invocag:io, pode-se encontrar dual variag6es de sua

representagao. A santa oode ser retratada como princess, levando uma cocoa
sobre a cabega e nas mios um livro sobre o qual ha dubs coroas, que simbo-
lizam seu nascimento real, sua austera piedade e sua continCncia no matnmo
nio, podendo, is vezes, apresentar na mio direita Lima maquete de su& igreja de
Marburgo.u No entanto, tamb6m pode ser representada como membro da Or-
dem Terceira de Sio Francisco, levando consigo os atributos que simbolizam
sua caridade: pies ou peixes, um jarro com que di de beber ao mendigo leprosy

que estes a sous p6s, ou, kinda, encregando esmola a um pedinte.:' hfaria Jose

REAU, Louis. Op. cit., v. 5, P. 443.
FARbIER. David. Oxford Dictionary of Saints.
REAU. Louis. Op. cit., v.4, P
BEAU, Louis. OP. cit., v.4, P. 123
DUCHET-SUCHAUX, Gaston & PASTOUREAU, bljchc

Oxford: Oxford Univcrsiq ' Prcss, 1992, P.

OP. cit., P. 205.
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\ssungao acrescenta qtle ela porte apresentar a cape real sobre o hibito francis-
cans bem como carregar um cesto ou o avental cheio de roses brancas e ver-
melhas

Santa Isabel de Portugal, por sua vez, nasceu em 1271, filha do rei D
Pedro 111 dc Arab:io e, horn6nima da invocagfio cltada anteriormcnte, cra pa-
rents distaste de Santa Isabel de Hungria.22 Cason-se com D. Diniz de Por
tubal, com quem tete doin 6ilhos: D. Affonso e D. Constanga. Era molto carl
dose c expressava seu sentimento atrav6s de ajudas constantes em dinheiro aos
muitos necessitados, la que era muito rica.23 Sabre este sua qualidade, discos:rc
lm fate muito semelhante ao protagonizado por sua hom8nima:

Jade, c tanto quc chcgltndo a dcsagt'ajar ao rci tanta lil)crcladc, uin dia, cncontran
ha sanER no caminho clo bcm, pcrguntou-lllc, clue lcvax-a no rcgago? Roses, t'cspond

;rosa. E rcccosa dc cain cm dcsagrado para com scu marido, quc cr:t um principe tcspcitivcl, ao mostrar-lh
hciro quc lcvava para rcpartir polos seas quot'idol pot)tczinhos, quc nnsiosos a cspctam. scgunc

dinhcito ttansforma-sc cm formosas c t'rcscas roses, come santa lsabcl timida disscl'a ao rci.Z+

Este passagem, em sua iconografia, nio parcce ser muito relevante, la
que nio s:io citadas roses na lists de deus atributos. Para R6au, a16m da cocoa
:eal. o v6u e o cord:io de n6s das clarissas, um jarro de !igua convcrtido em

nho comp6e os atributos delta inovagao, estando este 61timo relacionado ao
momento em que a santa se encontrava fraca polo )dum c pcnit6ncias a que sc

pusera, quando seu confessor sugeriu qtle bebesse um pouco de vinho, mas
recusando a favor da abstinancia, um dia a agua de sua garrafa se transformou
milagrosamcnte em vinho.2S E representada, na maioria das vezes com o hibito
franciscano e, algumas vezes, curando enfermos.z

Nestas dons invocaw6es citadas at6 ent:io -- Santa Isabel de Hungria e
Santa Isabel de Portugal -- pode-se obscrvar diversas semelhangas, tanto nos
aspectos hagiograficos, quanto nos iconograficos. Elam possuem o mcsmo no-
te e tamb6m as mesmas passagens c milagres, determinando atributos comuns
\16m das roses que estio presented e do cingulo, a coroa 6 mencionada, por
todos os icon6erafos consultados, como atributo das dons invocag:€5es. Na ima

gem, este atributo nio 6 encontrado e tio pouch ha indicios de que um dia
pudesse ter frito parte da imagem. Entretanto, quando Athos Damasccnos ata
a disposigio das imagers no retabulo-mor, esclarecc que este tem em seu

CUN FIA, Nlaria Jose /\s:
rARAIER, Dax id. Op
MEMORIA Historic:

occidental, 1 880, p. 76-84
Ibid., P. 79
REf\U, I.Dais. Op. cit.,
CUN F[A, b'maria Jose As

lgic cla. Op.

P. 156.
Dcscriptl

it., P. 86.

da Ord T. dc S. F: Porto; Typograph

4, P. 128.
ngiio da. Op. P. 87
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camarim Nossa Senhora da Conceigio, invocagfio a qual 6 dcdicada a constru
g?io da igreja bem coma padroeira da cidadc de Viamio. Segundo R6au, um dos
atributos delta invocag:io da Virgcm 6 a caron,27 cu)a representagiio pods ser
encontrada no cartucho do coroamento do retabulo-mor. Com isto, 6 possivel
tecer uma relagao entry os atributos das invocag6es: a cocoa nio estaria so-
mente limitando seu signiHlcado de atributo a Nossa Senhora da Conceit::io:
mas expandido-o is dcmais invocag6es prescntes no retibulo e, sob etta pcrs-
pcctiva, poder-se-ia lang:ar mio de Santa Isabel dc Hungria c Santa Isabel dc
Portugal, na idcntificag?io da invocag:io da imagem.

Mas mcsmo com este possibilidade, dentrc os atributos citados para
ambas as invocagocs, os unicos quc realmente sc cncontram sio as roses c o
cingulo, o quc nlio dctermina quc cm algum memento, ela pudesse apresentar
outdo a16m destes. A reprcsentagao esb apoiada em uma base um posco major
do que a largura da imagcm, dcixando clara a impossibihdade de haven um
mendigo ou leproso )unto a santa. O posicionamento de suns milos, entretanto:
da margem a que surjam novos questionamentos. Estando com o bravo direito
estendido a frcnte, sua mio se apresenta cntreabcrta coin a palma para ama, o
qtle traz coer8ncia is linhas compositivas da imagem. Entretanto, por cstar
apoiada na pcrna csqucrda e o bragg dcste mesmo Indo ester mais retido, nico
justifica que o bravo direito diva ser mats soho e aberto, simplesmente como
um recurse para o cquilibrio formal. lsto 6 perceptlvel pdas pr6prias aborda-
gens iconogrificas que, na maioria das vczes, salicntam os diversos atributos
quc a represcntag:io pods confer nas diferentes m:ios. Assam, na anilise destas
lltimas, e logo, dos objetos que Reins pudessem ester apoiados, perccbe-se quc

hli inimcros atributos quc poderiam compor a representag:io.
Com este hip6tese, a terceira invocag:io possivel traz consigo uma ou-

tta probabilidade, apoiando-se, mats uma vcz, na malta de atributos, por6m, se
sustentando atrav6s de semelhangas representacionais. Santa Rosa de Viterbo
nasccu em 1235, na Italia, e morreu em 1252. Entregou-se, desde ccdo, a hlt-
bitos dc penitancia, chegando a ponto de, aos sate amos, trancar-sc cm um guar
to onde suphcava a Deus paz a lgrcja c de olde s6 saiu ap6s a aparigao da Vir-
gem Maria, que Ihe mandou que vestisse o hibito da Ordem Terceira de S:io
Francisco.28 Segundo R6au, ela tamb6m transformou p:ies, que carregava em
seu avental, em roses, o que determinaria a representag:io dcstas em um cesto
ou em uma prego de seu canto.29 blas, de acordo com blariaJosi Assungao, ela

z' REAU, I.outs. lconographic dc I'Art Chr6ticn. Tc
P. 79
2B MEMORIA liist6rica c Dcscriptiva da Ordc

ccidcntal, 1880, p.
2'' REAU, I.outs. OP. cit.,,v. 5, P. 1 56.

[)fess Univcrsitailc (]c

Francisco. Porto:Ti

Paris:

dc S.

France, 1957

T}'pographia
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6 representada jovem, vestindo hibito franciscilno, coroada de roses e seu agri.
bt.ito 6 uma cruz ornada de roses, a16m de poder apresentar um ramalhete de
mcsma flog 6. m:io ou na dobra do manto.

Este dltima descrig:io 6 acompanhada de uma ilustraglio, o quc exige
dior ateng:io nas considcrag6cs sobtc asta invocag:io. A imagcm quc a icon6-

grafa lange m:io para caracterizar a santa 6 de extreme semelhanq:a com a ima-
gem quc a igreja de Viamfio apresenta. Em abbas, a estrutura formal e as linhas
cornpositivas encontram-se ern urns mesrna organizacao: o apoto na perna
esquerda, o bravo direito estendido a frente, a prego do vestido com as rojas.
Entretanto, a ilustrag:io apresenta o atributo mencionado na descrig:io, a cruz
.rnada dc roses na m:io direita da santa enquanto a imagcm dc Viam:io esb

reprcsentada com a m:io direita entrcabcrta, por6m scm qualquer atributo. Este
diferenga traz, mats uma vez, os problemas acerca da inexist8ncia de outros
atributos, o que nio altera as possibilidadcs de rclagao da imagem com as tr6s
nvocag6cs, la que ela somente aprescnta dots atributos que s:io comuns is Eras.
Mas, diferentemente das outras dubs invocag:6es, as semelhang:as encontradas a

parter das comparag6es das imagcns convergem para uma major probabilidade
de a represcntagao pertencer a invocagao dc Santa Rosa de Viterbo.

Portanto, sob a 6ptica historiografica da arte, a invocagao de Santa Ro-
sa dc Lima, atualmente na place dc madeira, 6 de6lnitivamcnte incoerente a ima
gem atribuida. A denominag:io gen6rica Santa Rosa levou em considerag:io um
tinico atributo e, na intend::io de especi6icar uma invocag?io para asta dcnomina-

gao, esse mesma posture se manteve, incitando is intervene:6es que adequaram
a imagem a invocagiio. Com isto, perderam-se fontes diretas para a pesquisa
atual da relax:io original entry a representag:io e sua invocagao. Mas, mesmo
assim, hi dc se ter respeito e cuidado quando se trabalha com obras sacras, la

que cstas nio sio compreendidas somente pda hist6ria da arte, mas desempe '
nham uma fungio religiosa, destacando-se os rituals rclacionados a invocag:io
da imagem.

CUN l-IA, blaria Jose Assungl OP. cit., P. S7.
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Rcsumo

O presente trabalho visa a apresentar algumas considerag6es acerca de uma das
Dais role\ finns e conhecidas obras do pinter espanho! Francisco Jose de Go) a

LicienEes (Fuendetodos, Espanha, 1746 Bord6tls, Franca, 1 828), reputado
como, n:io apenas um dos mais importantes de todos os tempos, como tam
b6m um dos precursores da pintura moderns. As observag6es feitas nio servo
bascadas apenas na hist6ria da arte ou no detalhamento das tfcnicas pict6ricas,
mas sim na insert:io da obra no contexto hist6rico c politico no qtlal foi com-
posta, mostrando-a como integrante de um mais amplo conlunto de pinturas,
gravuras e desenhos do artiste no qual o Santo OHcio e sells procedimentos
cram satirizados.

Dctalhamento t6cnico

C) qtladro, denominado 'H#/a da-Fg" ou 'Td&##a/ dg Sa#/o O@zp"(fig. 1) foi

sobre madeira, atualmente integrando o acewo da Academia de San Fernando,
em Madri. A obra apresenta tons escuros, alternados com focos de luz sobre
alguns personagens, dentro de uma t6cnica bastante empregada por ele e por
Diego Velazquez, que permite realgar aquelcs elementos aos quais se quer dar
destaque na tele, diferindo da dternincia de luz e sombras do rghroicz/m. O
observador cncontra-se no mesmo navel do personagem que se encontra no
loco central do quadro

Destacam-se na cdna quatro homers, vestidos com o ia#be//#o que se
imDunha aos sentenciados, ap6s sua condenag:io, quando se ia cumprir a sen-

tenS:a de relaxamento ao bragg secular ou quando sc shes sentenc12va ao uso
perp6tuo do h4bito. Sao, juntamente com outros tr&s homers, vestidos com o
hibito bronco dos dominicanos, as dnicas pessoas vestidas com roupas claus,
contrastando com a roupagem negra dos demais participantes da cent retratada.
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Os cocos de luz do quadro incidem sobre os trfs sentenciados e sobre
o leitor do Santo Oficio, rcpresentado no funds da cara, em posigao clevada
destacando-se dos demais integrantes do Tribunal.

S:io mostrados cabisbaixos o scntenciado em destaque no quadra e
aquele quc 6 aprescntado cm primeiro plano, cate dc modo especial, como se o
artiste quisesse transmitlr a reslgnag:io face a condcnag:io. Destaque-se que,
nestes dais elementos, o ia//ae#//o 6 representado com o chap6u c6nico apresen-
tando as champs pintadas, coma se fazio com os condenados a, morte na fo-
gueira, relaxados ao bras:o secular do Estado. A rcpresentag:io dos outfos dais
a/ ae//aoi nio permite, polo esmaecimcnto e difusio de cores e desenhos, inferir

qual a pena innigida.
Esse postut'a contrasts com a dos outros dots sentenciados, um sen-

tado de forma displicente, semi-encoberto peso que este. em primeiro plano, e
do outro, com olhar nINo em algum porto impreciso.

Ostrower assim descreve o quadro e, sobretudo, o ambiente nell re-
presentado: ''O temp de .H / g///lsvr#o foi pintado por Goya em v6rias vers6es.
Queen por qualquer fazio cdsse nas malhas da temivel Santissima estaria perdi
do, sua vida e todos os sous bens. Mostrando a vf time sempre sentada na frente
do lori, membros impiedosos, cru6is e desumanos -- a pobre criatura la estava
condenada antes dc ser acusada. Cinismo e tortures sidicas para 'sdvar almas:
Com tons de anza e ocre, e pinceladas soltas e curtis Goya crib um ambiente
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aterrorizador de penumbra e negras sombras. Sio imagens de alta dramati
cidade. Entretanto, para a16m de considerag6es t6cnicas e formats, n:io ha como
ignorar a imensa coragem pessod que represcntava, naqtlela 6poca, cscolher
ma temli,tice dcsta ordem '' I

Pcrmitimo-nos transcrcver a descrig?io feith por Hughes 2 sobre a tele:
?nostra o proceaimu to cotlbecido collzo 'autilio', a I.eiturc! jot'l},zat das ac:,lsagBes cu tra os

acusados ante o tHbl,tjla! da !nquisilao. Esse ce6 aria tomaua lager de}2tre de &]nza sal.a o],{
lnta irda; eia ba ia s bslitai& o 172alof e minis tealrat &f al ex erin d9 auto-da Ja, no qxat
} n?esn20 }rocedimalto era etlceu.ado el?2 tiara .PFrala da te de 14pzcl }lf,I,tid o e na }resenga de
ltlstm ze!!os de !ewor: ojemQ, a es£aca e ajagpelra. \ste eqae o avnet de C,ga 1....) K!

exel?2Plo so\)eho de sita gabi!!dade enz re2,!nit }!nia nanatiua ellie }! es ago con2Pacto nzas
}iollitanzeFile coere te, tragando !ni lngente cell able entry j ices e u:itinlas por nle os jar-

tyzais. K& q}4atro bereges acl,!sados, carla !,!n! uestilido a 'coroR$' de veWottba, os tons rosaries

en! carla uyti os cbap€as c6nicos wuelallz I,il! tone sard6nice da jhualidade dessa taste celia,

:nqli} e qie as d$eren es o ientag6es e dlmgBes as qiiais os cetles estate vailados s gew a

$edurbagao e o niedo q!.{e nominal;lz as 7?!antes dos }resos eKqltallta Bibs est o senfades, subs

}lziios Pastas eli sing! cle swbmissao, o !vintio a !eituta das acusag6es.Este recitagao ajeita Pele

.eliot, x!!raaajulle column aojnnM e mjo rosie lninaao po n:!a peta enquaK G eiek
onoionanrente o ii ro fang as af sag6es P ocessbtais. .4baixe de e ha jiUiras de (Lagos,
cluindo dais dominica}20s-- a Fill,tito te }zida olde }l, os 'Denting canes', os 'cabs deDens', ell!

sets b files I)ratios. .4baixo testes,a direita, nnfa fzXilra ae re o £e7n rn solid lego e
aDIa cnt\.peitora de euro: o Inq isi or cbqe, o qHa}, }eiQ geste de s ia Blag direiia, }arece

aiRgr laa aQ Padre nta &sq irda.A $gHra o aia$siraao cbe$e, sen£ad enl paniiro
Piano, a esqnerda, jaX. conlraPon o cool os ayefos ?dsiGnelros a diwla, enz btnza aesias

; traPasig5es nas qlais Gn$a era t&o bdiba !te. {...} Os pdsianeiros s aajatlgadas e anza

imntades. O nla$strado, q?, e ol,ba also azzente sabre saas cabegas, n Q este al?!edwtttado,

" ",..it. ,:teal d.. E 'j& "i,a aq«ele d""*a ,,:eta,,'6ii" ,,; i''; .:,'*"s "'W: ' 'go"' ':te
}la nzeraPlettte -processlfai Para ele. .As vidal daqueies I)edges io iw$ortaliz para eie. De

ualqt4er nzodo, elesja est Q modes. {ll) :sallbenito' que carla !ijaz !este-- a pai.aura 11ell! de
!a£o bendito ': lis&lpe%rafico e€1esi shoo bvilbantemente coKcebi e. anza e$(&e de caslxb,
:olt! os non2es des berets e salas beresias bordadas ob} iKtadas e as !c6nicas cballzas tJernzetbas

ie u a q14eimap ucla ando que eslao desdnados jeg.leila. N ba era aiiuie, mas e haha!
det;e fe tinllar. 4s m6s de Jesus de&:e z mawr atg ajm. Posterion71eKle, e sanbenito de Gaia

bo zem sera exibido, conga a Pele de un? a}2ima{, ewz carla anza de saas igqas }aroq ibis,
declarat:do /}zais nza it6ria sabre a beresia

aSTRo\X'ER, Fal'ga. A gr
2003, P. S9.

-lUGe-lES, Robert. Goya. f-ii

ldcza h- cinco saculos, cinco genius da arte. Rio dc Janeiro

York: Knopf. 2003, p.335-336
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A fixagao do recorte temporal da obra

Se as vestimentas de sentenciados e c16rigos permitiriam que se situasse o qua
dro como retratando uma cdna do Santo OfTcio a qualquer momento, desde seu
estabelecimento no s6culo XV, a roupa e a peruca do homem representado a
esquerda da obra, em primeiro plano, e a daquele outro, a esquerda em segundo
plano, permitem situi-la como representando uma cern entry o final do s6culo
XVlll c o inlcio do s6culo XIX, como se deprecnde das refer6ncias feitas por
Harvey ao uso dos traces pretos na Espanha, introduzidos por Carlos V e
consagrados a partir de Felipe ll 3. A austeridade das vested pretax condit tanto
com a sobriedadc que se atribui ao Tribunal do Santo Oficio quanto igualmente
com os aspectos maid sombrios do mesmo Tribunal, que Goya tanto denun-

A 6poca de Goya, o Tribunal do Santo Oflcio la havia perdido bastante
de sua influ6ncia, sendo, contudo, podcroso o bastante para mover processos e
fazed com que fossem retiradas de venda obras consideradas pornograficas,
Imorais ou que atentassem contra a fe e a religiao cat61ica. Deste modo, Goya
tcve sua 'a4qa dei#z/da" censurada polo Santo Oficio e foi obrigado a retirar de
endo, em 1797, sous 'qCIPhdoi" para evitar a intervene:io da Inquisig:io. Mes-

mo tendo cedido essay obras ao Rei, foi proccssado pda InquisiS:ao em razfio
dessas grawxras e pinturas, coma relate Ostrowcr: ''Argos mais tarde, na velhice
e la no emilio na Franca, Goya comenta amargamente em carta escrita a um
amigo: 'Los Caprichos, los cedi al Rey, ha mis dc veinte adios... y, con todo eso
me acusaron a la Santa:

S}.moons anlrma; "Durante a vida de Go} a tail abuses jdo Santo Ofl

cio da Inquisigao] cram kinda praticados, mas dgumas vczes 6 diHcil saber ao
certo se os registros de execug6es, aprisionamento e confisco de propriedades
de acusados elam, em sua origem, religiosos ou seculares'' 5.

ciava

A vida de Goya e a situagao da Inquisigao na Espanha

Francisco Jose de Goya y Lucientes nasceu na vila aragoncsa dc Fuendctodos
na Provincia de Saratoga, em 30 de mano de 1746. 1niciou sua carreira coma
aprendiz do mestre saragogano Jose de Luzon }- blartinez, em 1760. Enquanto
tentava obter uma bolsa de estudos em Nladri, Goya pintou para os hospi-
talarios, para os Jesuitas e para membros da nobreza aragonesa. De um modo

fIARVEY,John. Homcns dc proto- S. Paulo: UNESP, 2004, p. 91 s
OSTRO\C(rER, PaISa. A grandcza humana, p- 93.
SYblblONS, Sarah. Goya. T.tendon: Phaidon, 1998, p. 1 61

m lcvantamcnto mats complcto da vida c obra dc Francisco dc Goya fc
dc S}'mmons, l-lughcs, Ostrowcr c Santos, rcfcridos ao final, na Bibliografia

tdos os trabalh
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especial, sells clientes eclesiisticos ajudaram-no a viajar a Italia, o que Ihc per-
mttiu ter contato com trabalhos que tinham como temp tanto assuntos convert.
cionais como mito16gicos.

De volta da Italia a Sara:,oga, continuou plntando trabalhos religiosos:
dentrc os quaid cncontram-se as impi'cssionantcs pinturas da capcla do Mos-
teiro Cartusiano de Alma Deie a pintura no coreto da Basilica do Pilaf, amboy
em Saragoga

Estes trabalhos c o apoio dc scu sogro Francisco Bayou abriram-lhc as
portal da Corte em Madri, onde, em 1774, ele fai escolhido para pinter de de-
senhos de tapegaria(pinturas usadas coma modelos para tapecciros). Durante
dezesseis argos ele trabalhou para a Real Fibrica de Tapegaria de Santa Blirbara
enquanto, ao mesmo, cstudava Velazquez em detalhe, at6 familiarizar-se com
sua obra, aprendendo especialmente a arte da pintura dc retratos.

Em 1780 Goya entrou para a Real Academia de Bells-Artes de San
Francisco, depois dc haven pintado o Cristo Crucificado, o qtle Ihe garantiu ser
homenageado com o recebimento do comissionamento para pintar a Basilica
do Pilaf, uma honra reservada somente aos melhores pintores daquele pcriodo.
Este trabalho foi um marco em sua carrara, pols cle, pda primeira vez, romped
com as conveng6es do neoclassicismo c consolidou sua visio original. A partir
daqtlele memento cle obtevc autorizag?io real para diversos trabalhos at6
tornar-se pinter do rei em 1786.

Em 1792 ele adoeceu gravcmente de saturnismo, o que o deixou com-
pletamente surdo. Suns experi8ncias daquele tempo amadureceram seu trabalho
e conduziram-no a um porto de vista maid crf taco. O retratismo, sua major
forte de rendimentos, ganhou novo vigor c autenticidade. Tamb6m sells traba-
Ihos religiosos forum afetados por sua nova madeira de pinter, como pode ser
visto nos afrescos de Santo Antonio de F'lorida (bladril, pintados em 1798,
especialmente no 'ilW/Z.gr? de .ra/z/o ..,'{///6 ;o de PZdpa"l Boas cxemplos dos retro
tos por ele pintados aquela mesma 6poca s:io os retratos do Duque e da Duque-
sa de Alba (1795). Naquele mesmo ano Goya foi nomeado Diretor de Pintura
da Academia de San Fernando, substittlindo scu falecido sogro, que morret:a cm
4 de agosto daquele mesmo ano. Rcnunciou um ano e memo ap6s sua nomea-
g:io. Em 1799 ele obteve a posit:io de Primciro Pintor da Corte, o quc aumcn-
tou considcravelmentc sous ganhos.

De acordo com Roberto Alcala, o desenvolvimento politico de Goya
deu-se da mesma forma que o de muitos iluministas espanh6is. Ele apoiou o
reformismo dos Bourbons e, no final do s6culo, cle amadureceu suns id6ias po
liticas, tornando-se, entao, um liberal. A Revolug:iio Francesa e sous efeitos vio-
lentos foi observada por ele talvez com grander divides sobre subs implicag6es.
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De qualquer modo, ele revelou-se em favor do lluminismo e contra o Antigo

A invasio francesa levou Goya a um profundo abismo de amargtlra e
ele teve que equilibrar-se na Corte, cuidando de nio atrdr sobre sia indesejavel
atengio dos membros reacionltrios da Corte de Fernando Vll

Em 1808, no inicio da Guerra de Independ6ncia, ele foia Saratoga a
pedido do general Jodi dc Palafox, para pineal tanto as minas quando os ep:
s6dios da defesa da cidade contra os franceses. Goya kinda pintaria um retrato

eqtiestre dense mesmo general em 1814. Em 23 de dezembro de 1809, ele lurotl
lealdade ao rei Jose Bonaparte, mas no ano seguinte ele comegou seu trabalho
chamado '0.f de.fa.r/r?i dag e/xw", o qual somente finalizou em 1820. Em 1814 ele
pintou "0 doA de /zzalo" e "0 //.gi de /P/a;o'l simbolos da resist6ncia popular
cspanhola contra Napole:io

Em 4 de novembro de 1814, comegotl seu processo de ''purificagao '' e
virias testemunhas declararam qtle ele n:io foi um apoiador do regime bonapar '
testa. Em 1815 a Inquisigao, que reputava como obscenas as dubs ]Mgb, espe
cialmente a JM€D .De.f////da, apresentou proves contra Goya. Depois do final do
processo, o porto de Primeiro Pinter Ihe foi restituido, mas o rei Fernando Vll
reduziu o ila/w.f do cargo. No mesmo ano, Goya comegou a pinter 'lDJ:Para/?f

quc s6 concluiu em 1824
q.quele tempo remonta o seu ':/4/bw/pv C" no qual se encontram algu-

mas de subs maid duran critical a Inquisigio. Em 1819 uma outta doenga syria
fez inaugurar uma nova faso de scud trabdhos. S:io daquele tempo as imagens
horn\ cis e alucinat6rias. At6 1 823 ele \ ivcu isolando se na sua Quinta del Sor
do. olde cle terminou em 1820 os '£Deia.r/mi dag//ezra" e o ':d#w#v C"l De 1820
a 1823 ele se dedicou i.s 'T'/#M/UJ //gq/aJ

Em 1824 ele viajou a Franca, estabelecendo-se em Bord6us naquele
mesmo ano. Em 1825 ele preparou uma s6rie de litografias, "0.f /a//noi de Bor-
z1lMi't ap6s solicitor, por raz6es de slide, uma prorrogag:io de sais moses em sua
licence. Em mano dc 1826, retornou brevemente a Madri e, no ano seguinte, ele

retornou a Bord6us, olde ele pintou seu 61timo trabdho, 'L4; Ze#e/nui de Bar-
zlZwr", em 1827, vindo a falecer no ano scguinte.

N:io se creia que as obras de Goya elam incompreensiveis aos sous
contemporaneos, pois homo lembra Ostrower, ''As gravuras de Goya nio elam
nada incompreensiveis para os sells contemporaneos. Todos, tanto as autorida-
des come o pibhco em gerd, vivenciarldo a realidade do dia-a-dia, sabiam per-
feitamente do que Goya estava fdando e o que estava dizendo ''. 7 A autora vai,
kinda, a16m e a6lrma: ''As imagers forum entendidas por todos. Goya estava

R e£ri m cg
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lcando numb ferida viva. Era perigoso. Em termos oficiais: sua obra represen
tava uma ameaga a tranqtiilidade das pessoas e, portanto, a seguranga publica
Ele era um subversivo:

Agonia e monte da Inquisigao na Espanha

WiUiams9 assinala que a passagem do s6culo XVlll para o XIX foi marcada, na
Espanha, pda discussio de o que serra o ''aut6ntico ser '' da Espanha, com a
confrontag:ao entre iluminismo e tradigfio tornando-se mortal. A influ6ncia da
casa real de Bourbon fez-sc sentir na administragio espanhola, com impor-
tantes mudangas administrativas sendo tomadas. O mesmo tutor assinala que
apenas uma Instituigao na Espanha retivera sua autonomic: a lgrela e seu Santo
OfTcio da InquisiS::io, para muitos, ''a corporificag:io da identidade espanhola ''

O reinado dc Carlos IV (1788-1808) marcos a agonia da Inquisigio
Durante seu reinado de vinte argos, somente 43 condenag6es forum feitas, den-

tre as quais apenas um& a morte, uma prove de que o espirito de Torqucmada
cstava sendo banido daqueles dias

Aquela mesma 6poca a Revolug:io triunfava na Franca, o que fez com
que na Espanha ''Franca '' e ''Revolugao '' tenham se tornado sin6nimos aos
olhos da Inquisigao. Assam, iniciou-se na Espanha uma forte perseguigao aos

npatizantes da RevoluS::io Francesa c do lluminismo
Quando as tropes francesas in\adiram a Espanha em 1808, a Inquisi

gao este\-a agonizando, e Bonaparte extinguiu-a por um decreto em 4 de de
:embro de 1808, declarando-a ''contrliria a soberania ''. Foio ato de um estran-

geiro, embora apoiado polos liberals espanh6is. Em 1812, as Cortes de Cadiz,
que recusavam-se a rcconhecer qnalquer dos amos do reijos6 Bonaparte, decidiu
uprimir a Inquisigio (por uma margem de apenas trinta \-ochs; 90 a 60), carne

se etta la nio estivessc suprimida de fhto.
Quando Fernando \rll retornou a l\ladd, ele restabelecea imedia

t:amcnte o Santo Oficio, nomeando Francisco de Mien y Campillo Inquisidor-
Geral, o 45' a ocupar o cargo. Este restauragio foi marcada pda perseguigao
aos a@u#fgiadai, suspeitos de jacobinismo, Hberais, masons e qualquer um que
apoiasse as novak id6ias

Em 31 de mars:o dc 1818 o Papa decretou a aboligfio da torture nas
c6.mares da Inquisiq:ao, comunicando tal cato imediatamente a Lisbon e Madre
para que os governos portugu8s e espanhol pudessem aplicar imediatamente a
not-a determinagao.

USTR(.)WER, Fayga. A grandcza humana, p. 93.
N'lr.LIAN{S, Gunn A.. Goya and the Impossible Rc '
Estes, muitas vczcs, cram gcncricamcntc chamados dc

}lution, p. 22
r,wfpnudaJ " (ili tdos)
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A Espanha foi novamente invadida por tropes francesas em 1820,
sendo a Inquisigao abolida em 10 de margo de 1820. Ela foi restaurada uma

vez

mais cm 1 823, por tlm brave perl odo de tempo, sob o come de ''Sociedade do
Ando Exterminador''. 0 61timo auto-de-f6 ocorreu em Valencia em 1826 e
Santo Oficio foi finalmcnte abolido por um decreto em 15 de julio de 1834

A desalguragao de alguns personagens do quadro

Uma das t6cnicas usadas por Goya em subs obras satirical era a desfiguragao

dos personagens, coma enfaEiza Jeannine Badcle, ': mosrrando os coma grates
cos ou inumanos, como se vf, por exemplo, em "0 ezra//xawe///a" e "0 e///e/ro da
.fa/d2w,ga'l a16m de ser uma constants da s6rie 'qCI,P/!choi". E especialmente per

ceptivel, coma destaca Gudiol, na ''extraordin4ria '' ':4 Pooch;.io" 12, obra chia re-
alizac:io 6 dada como tendo fido feith em 1818, parecendo ser recorrente nas
pinturas negras" feitas na QUnta del gordo, coma ressalEa Gassier

Esse t6cnica 6 visivel na okra em finalise, espccialmente quando se

contempla a fisionomia dos c16rigos representados na primeira linda a esquetda
e a direita de quem olha para o sentenciado no centro do quadro. Observe-se
que as faces desses personagens sc revelam inumanas, grotescas, simiescas

ConclusAo

Observe-se, fiesta obra, o recurse a t6cnicas pict6ricas para ridicularizar Institui-
g6es e sells procedimentos c as pessoas a das relacionados. Fundem-se na obra
elementos que sio deslocados de seu exato contexto hist6rico para atender aos

prop6sitos do actor, em um pren6ncio daquilo que serra o ' I . . . ..:'.
Romantismo do

s6culo X.IX e tamb6m do Modernismo do s6culo X.X.. Esse recurso 6 descrito

por Ostrower: ''Cube ver que a temitica do irracional, do alucinat6rio e fantas-
mag6rico, e ac6 mesmo do macabre em certas cents,(---) -- t.tdo ipso que ii pre '
nuncia o climb do Romantismo do s6culo XIX, aprescnta-se com um enfoque
totalmente diferente em Goya ''. i4

Registry-se qtle Gol'a nio procurava moralizar ou doutrinar. Mesmo
sends um liberal, um "aZw /&rudo ': n:io adore inteiramente aos ideals c6ticos,
leigos e, em dados mementos, ateus das Luzes, deixando argo de sobrenatural

no mesmo patamar de subs den6ncias contra os fuzilamentos de maio ou

Jc:

Jo:

0:

dnc Baticlc. Goya d'or
Gudiol, Goya, p. 38-39

rc Gassicr, Goya, p. 77
'over, aP. cz'/. P. 35

d ig
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contra a guerra, tratada por ele como insensata e infelicitadora, coma atestam
scuxs Desas&es da Gwema.

A Inquisiq:iio era, portanto, tamb6m insensata e causadora de desastres
e infelicidade. Today as den6ncias e sfitiras feitas por Francisco dc Goya em

bi-as, cspecialrncntc no .4iPZy///y/ C', t8m sua cpttornc no quadra .,zi///o-zZa:#z'.

Sintetizam-se, polo recurso a t6cnicas pict6ricas refinadas, suns crfticas sobre o
Inumano, o ridiculo, o condenlivel nos proccdimentos do Santo OfTcio. Na ex.
pressio de Rose-Marie e Rainer H.agers, ''rios tempos de Fernando Vll, tal re-
presentaq::io hist6rica poderia ser considerada como propaganda anticlericd e
acarretar dificuldades ao pinter '' is. Foi assam considerada c causou enormcs
difictxldades a Francisco de Goya.
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PEDRO AMERICO, VICTOR MEIRELLES, ENTRE O PASSADO E O PRESENTE

Jorge Coli, Prof. Dr.
lorgecoli(@uol.com.for

l Autoritarismo moderns e renovagao critics

As quest6es vinculadas aos estudos das art€s brasileiras e, dentro delis, maid e

pecificamente, is do s6culo XIX, surgem ntlm tecido hist6rico international, do
qtlal, em primeiro lugar, 6 preciso tcr consci6ncia

Vivemos, coma todo o Ocidente, o triunfo da modernidade que se im-
p6s no correr dos iltimos cem anos. Ele nio somente trouxe uma pt'ofunda
modificagao nos produtos artisticos, no papel dos criadores e na posture dos
crf ticos. Acarretou tamb6m a eliminagao de tudo aquino que n:io parecia ester
dentro dos parametros que estes modernos estabeleciam

A modernidade venceu os chamados ''acadamicos'', tio intransigentes
em seus crit6rios, para impor argo semelhante: um autoritarismo eliminando
tudo aquilo que parecia diverse deja pr6pria. A hist6ria das artes, tal coma foi
entio concebida, promovia a exclusio da alteridade. Num manual, Lionello
Venturi ensina'c'a como um Bouguereau estava fora do campo das artes, se
comparado com verdadeira e boa pintura, elevada, indiscutivelmente ''artistica
Num outro compandio, Francastell demonstrava que mcsmo Delacroix ou
Courbet elam imperfeitos porque insuficientemente ''modernos''. Tornava-se,
entao, impossivel amor essay artes condenadas que, na maioria dos museum, ia,
com vergonha, para as reserves, quando nio desaparecia fisicamente, ao ponto
de, hole, se ter pcrdido o castro de muitas degas

Dou um exemplo pessoal dcstas tiranias dos gostos e crit6rios: no final
da d6cada de 1960, aprendiamos na univcrsidade e nos livros a distinguir a
;boa '' arte da ''ruim ''. Morando n:io longs da Pinacoteca do Estado, em Sio

Paulo, eu nico resistia em subir aquelas escadas, fascinado por um quadro de
Oscar Pereira da Silva, de Almeida Junior ou de W'eingartner, dispostos kinda
nas nostalgicas salas, de cortinas pesadas, que T61io Mugnaini havia concebido
Ora, era impossivel entrar ah sem um profundo sentimento de culpa, como
diante de um prazer proibido. O adolescents muito ing&nuo encontrava entio
uma escusa diante da tentagfio sedutora: ele estava ali para aprender o que ''era

pintura ruim ''. O alibi, esb bem clara, n:io expbcava o estranho deleite que
aquelas tclas magnfficas provocavam

Por6m, ao desd6m com que, ha alguns anos, os quadros ditos acad6-
micos Cram ignorados, seguiu-se uma atengao carinhosa e interessada. Virios
estudos se sucederam nos amos de 1970 c 1980, at6 que Jacques ThuiHer
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significativamente um historiador do s6culo XVll, portanto libre dos preconcei-
tos que os espccialistas do campo cspecifico nutriam - publicou uma esp6cie de
admirivel manifesto intitulado Pe///-o// .Pa/#r d'wxe ,Pe/e/wr? 'Paz@fr"?/ olde a
questao da arte chamada acad&mica era disposta com agudeza e novidade:
abrindo o campo efetlvo para urns syria reflex:io gobi-e o assunto.

Tal mudanga de posts:6es 6 hto consumado: o Museu d'Orsay, em Pa-
ris, surgiu come a brilhantc afirmag?io dessa reviravolta e o cuidadoso trabalho
de restauragfio das sobcrbas batalhas de Victor Meirelles e Pedro America, rea-

lizado no bluseu Nacional de Bells .Xrtes do Rio de Janeiro, ha alguns argos a
:ris, se inscreveu naturalmente nesse empenho rcnovado.

Essay obras, nio pcrcebidas e desprezadas durante um largo periodo
dc olvido, n:io sc cntregam, por6m, t:io facilmente. Com os crit6rios formais e
seletivos que educaram geragdes mostrando-se insuRicientes para uma compre-
ens:io larga dos fen6menos artlsticos e culturais do s6culo XIX, 6 indispensavel
proceder a Lima ampliagiio na intelig6ncia do olhar contempor:inca. Trata-se de
um desafio e de uma liS:ao: decifra-me ou tens ttldo a perder

2 - O conceito e o olhar

Imports nio atribuir is palavras mMs poderes do qtle das realmente possucm
nem carregli-las de uma afetividade exccssiva, sobretudo no que concerns aos
conceitos classificat6rios. Elem seriam muito dteis se apenas agrupassem objetos
atrav6s de algumas afinidades, mas tornam-se perigosos porque rapidamente
tendem a exprimir uma suposta css6ncia daquilo quc recobrem c substituir-se
ao que nomeiam, coco falsos semblantes escondendo os verdadeiros.

Esse atitude n?io 6 ''inganua '', ou culturalmente desarmada. Ao contra.
rio, cla pressup6e uma revisio no saber. S?io - faso se qucira - precaug6es meto-
do16gicas em um momento dc mudangas de posig€5cs. Sein coma for, diante de
qualquer obra, o olhar quc interroga 6 sempre mais fecundo do que o conceito
que define.

Vale mats, portanto, colocar de Indo as nog:6es c intcrrogar as obras. I
evidentemente mais dificil. Se eu digo ''Victor Meirclles 6 romintico '' ou ''Pe
Iro Americo 6 acad&mico '', proleto sobre des conhecimentos, crit6rios e pre-

conceitos que dao seguranga ao meu espirito. Se me dirijo diretamente is tells
de modo honesto e cuidadoso, percebo que das escapam continuamente aquilo
quc eu supunha ser a pr6pria naturcza delis e, o que 6 pior, fogem para regimes
ignotas, nio submetidas ao controle do meu saber. Assam, ao inv6s dc discutir
sc Meirclles ou America sio ou n:io s:io clissicos, sio ou nio sio romanticos:

TF[U[[,L] ER, J ac(lugs. Pr///-rzv .padvr d%r//r.pe '>o p;rr: PUF, Paris, 1984
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sio ou nio sio pr6-modernos -- o que me coloca em parametros seguros e
confortiveis, mas profundamente limitados 6 preferivel tomar eases quadros
como proletos complexos, com exigancias especificas muitas vezes inesperadas

''ahem 6 major: Gongalves Dias otl Castro Alves? Nunca soube res-

ponder a inc6moda pergunta. Mas entre Pedro Americo e Victor Meirelles nio
hesito''.2 E Manuel Bandeira tomb claro partido polo pintor de Santa Catalina,

num texto despretensioso, mas notivel pda acuidade inteligente do
olhar. E

compreensivel: o poets possuia aHtnidade fraterna com tudo que fosse contido,
que expressasse uma sinceridade {ntima, uma carta ingenuidadeluminosa, sem

. 1. f.....

grande habilidade aparente, ou asticias, ou efeitos. Bandeira gosta do fazer
dificultoso que descobre nas texas de Meirelles: ''o pincel resistia, mas o arista
duvidava. refletia, teimava, e o pincel acaba't'a obedecendo da mesma madeira,
mas transmitindo a tele o calor da luta. Em quake todos os quadros do pintor se
Rota o mesmo cuidado que ele punta nos pequeninos estudos de trajos'

A cr6nica de Bandeira, tio solta e sem pretens6es, sobressai dentre os

texton que forum nossa pr6pria pintura. Porque, )ustamente, seu lnstrumento e
o da observacio, evitando as categories, as classificag6es, que, em 61tima anili-

se, sempre sio determinadas pdas escolhas do momento -- est6ticas,
culture

deo16gicas. Ao debrugar-se sabre as obras, o poeta oferece uma excelente ligao
ao historiador. Ele olga e interroga as imagers. Ele busch e percebe as caracte
risticas essenciais

As coisas mudaram tanto que, felizmente, a n:io ser num memo muito
desinformado e provinciano, a expressao ''arte acad6mica'' deixou de ser em-
pregada. Ela nio 6 mais 6ti) pols surgiu, em verdade? com um sentido pe)o-
rativo. frito da lute travada entry ''modernos'' e ''tradicionais''. Era, antes, um
insults e coma os objetos que ela denominava deixaram de ser insultados, ela

perdeu sous poderes
Vale a pena voltar aos exemplos sugeridos por Bandeira
Ele partiu das dubs enormes batalhas, .4z/a/ e Gwafui't@ei que se encon

tram expostas na grande galeria do Museu Nacional de Betas Artes do Rio de
Janeiro. Dens texas compariveis pdas dimens6es e pele .temp, mas absolute
ments diversas do panto de vista do estilo, da execugao, das escolhas artisticas
enfim. Elms provocaram, em 1879, no momento em que forum expostas pda
primeira vez, um profundo debate: o piblico e os criticos as sentlam como
dddamente distintas, melhor, como excludentes. Por6m, imensas e opostas,
das elam colocadas sob a mesma rubrics pelo historiador moderno: ''acad6

BANDEllR.A. Nlanucl. "Pedro Amo:

Rio dcJanciro 1967, P. 5S3 c scguintcs

dr capel, obras complctas, Aguillag
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E claro, como la foi ditz, que tratava-se de um insulto. Mas vinha dis-
fargado em categoria analitica e classificat(aria. Basta, portanto, refletirmos: que
valor possui um concerto classificat6rio ou analf taco, que p6e, sob o inesmo
r6tulo, dubs obras tio absolute e completamente distintas? Os modernos sim-
plesrnente nio as z//a#z. Elms nio pousavarn os olhos sabre a supcrftcte plntada
Ries criavam uma fronteira, uma muralha. Daqui para ci, moderno. Daqui para
la, ''acad6mico ''. E baste, para uma atitude quc hzia uma (5tima economic do
olhar, da anilise aut6ntica e da reflcxio fecunda.

3 - O olhar descobre

Afastando o v6u das tiranias classificat(arias, as tells se revclam rican, subs, fas-

cinantes - o oposto do dever cscolar sem inspiragiio ao qual a id6ia dc ''aca-
ddmico'' esb com freqiifncia ligada. E em pinturas que se cspraiam sobre tio
enormes superficies, achados e solug6cs sedutores multiplicam-se, permitindo
que o percurso do olhar se tome uma extraordiniria aventura. Tomcmos um
pequeno detalhe da Batalha de ..graf no limite csquerdo da rein, por trig do

facial que, sabre na mio, empina seu cavalo, ha um grupo de soldados envol-
dos pda fumaga, baionetas em riste. As que estio pr6ximas s:io definidas por

eu volume e pda sua cor anza; atlas, das sobressaem na fumarada, adquirindo
um rcflexo longilineo, de tom creme. Ainda mais lodge, o que cra palpavel
desaparece c resta apenas o brilho, atrav6s dc lingo drago claro: do maid s61ido
ao maid imaterial, o objeto persiste como visualidade.

Ou reflitamos um posco sabre a Ba/a/%a doi Gzraxa/uPe.f, de Victor Mei-
rellcs. Bandcira insistia: a obra, ao contrftrio de ,4Pa4 nio possum virtuosidade
evidente. A ela se substitui uma fatura serena e s61ida, uma composig:io molto

pensada e clara. A paisagem que ocupa o canto esquerdo superior da tele, apre
sentada como massa vegetal dissolvida na atmosfera, contrap6c-sc o grupo dc
militares no canto direito inferior, em primeirfssimo plano e contraluz. Entre
eases dais grupos se situa a batalha, }impidamente organizada, aos poucos desa-
parecendo em diregao ao espago aberto a direita, que nos mostra, ao longs, o
Cabo dc Santo Agostinho, o mar c o c6u imenso. Estes sio os pontos principals
de organizagao do quadro. Acrescente-se, indo para o dado esquerdo, em dire-
gao das terras, uma teoria de soldados que se mistura com a fumes:a e a vegeta

Trazidos para pesto de n6s, os personagens principais se imp6em, com
marcada presenga. O porto nevralgico da construgao 6 o confronts entry An-
dre Vidal de Negreiros e o coronel holand6s Pedro Keeweer. E para que esse
confronts se aGlrmc todd poderoso, Victor Mcirclles faz prove de uma extraor-
diniria ci6ncia na disposigao da cent. Da esquerda para a direita, avangam os
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brasileiros: a atitude dos corpos inclinados para a frente conduz o olhar, e o
movimento 6 advado por tr6s figures mats importantes Henrique Dias, atlas,
scu escudo levantado no bravo csquerdo e contrastando, quake silhueta, com o
fundo luminoso; Jiao Fernandes Vieira, que vem a cavaco, brandindo a finds
jima liming de sua espada; Antonio Dias Cardoso, sargento-mor dos Infantes,
claramente iluminado, a figure mais nf tide de todo o quadro, correndo a passos
largos, com a espada abaixada, cola linda acentua a inclinag:io do compo

Ries todos convergem para Andre Vidal de Negreiros. Este, monu
mentalizado ao modo de uma cstitua eqtiestre, este, como conv6m, ntlma posi-
gao mais alta do que todos os outros, no topo dc um triangulo vasto, cuios in.

ulos da base sio ocupados por Cardoso e l<eewcer
Em frentc doles amontoam-se os holandeses, subalternos, com as lan

gas erguidas, tentando uma defesa vi: a dcrrocada parece definitive com a que
da de ]<eeweer e seu cavalo bianco. O arremesso c a defesa n:io se concretizam

em qualquer imagem efetiva de lute; o confronto entre os dots grupos 6 con-
centrado no afrontamento dos dois chcfes, opostos num not6vel efeito de ten-
sio: Negreiros, empinando seu cava]o, freda as ob]iquas que avangam; ]<eeweer,
desmoronado, forma uma esp6cie de barricade, por this da qual se levantam as
langas holandesas. E o retesamento se cristahza no espago vazio entre as dubs
montarias, centro virtual de oposig6es, habitado pda invisivel trajet6ria dos
olhares trocados por vencido e vencedor.

A atengio 6 bastante para observag6es dente g6nero. blas ela nfio 6 sua
dente se tentarmos aprofundar as inter-relag6es culturais intrincadas que estes
quadros posstlem, e cull acesso perdcmos porque as obras n:io nos interes
savam mats. As raz6es degas se forum, esqtlecidas durante o longo periodo de

desafeigiio.

4 - Pensar por imagens

Assam, desaprendemos que os pressupostos culturais sobre os quais repousam
as tells de Nleirelles e America - ou dc qudquer outdo pintor da 6poca - sio tio
constitutivos da imagem quanto as cores e as pinceladas. Um dos pontos im-
portantes 6 que a pintura do s6culo XIX - e nio apenas a data ''oficial '' -- man-
tinha um dialogs denso com a hist6ria da arte, mats antiga ou mats recente.

Os pintores jovens se inspiravam, citavam os mestres que os precede-
ram. Mesmo aqueles que parecem romper de modo radical, como Manet, se
nio forum percebidos na perspective da hist6ria das imagers recorrente nas
telas por des criadas, perdem, em muito, seu sentido. Foia partir do impres-
siorismo que a id6ia de originalidade se modificou, e que realizar uma grande
obra nio significou mils orquestrar uma multiplicidade de imagers harmo-
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niosamente organizadas numb grande superflcie, fazendo apelo a um passado
visual que nelas se insere, atualizado.

O p6blico de hole, acostumado com a genialidadc maid imediata, for-
malmente originallssima e com refer6ncias culturais estritamente focadas numb
lubjetividade, coma no casa dc Monet, Van Gogh ou Picasso, n:io babe que at6
Manet as dimens6es do quadra Cram dgo de essencial - s6 Roma tele vista po '
dia eclodir a grande obra. E certamente tamb6m ignore as ambit:6es da ''pintura
dc hist(aria '', g6nero entio considerado como hierarquicamentc superior aos
}utros - retrato, natureza-mona, paisagem - porquc os engloba todos, numb ar-
lculag:io complexa, arduamente obtida.

Assim, a inovagao e a especificidade do faber n:ib cram tidos entfio co.
mo valores tio fundamentais como para o p6blico dc hole. O que importava
era dar conte de um programs ambictoso: memos contava a novidade individual,
do que a felicidade cm vcncer os escolhos inerentes ao projeto. Nesse contexts,
a citag:io e a refer&ncia ao passado n:io sao, de modo algum, pastichos origins.
dos pda malta de imaginagao, mas um modo de mostrar coco aqucle elemcnto
preexistente ressurge numb outta inter-relagfio.

Em A/oddade /zzo/lb, Gonzaga Duque faz uma critics ''moderns'' ao
pintor Te16sforo - em realidade Pedro Americo, e a sua Batalha de .dz-s/I E inte-
ressante transcrever alguns excertos aqui:

l:gg u setl})Qi' cine o gtttalldade ele riese uto itch c aPlesetltolt ttci slid ollra, qual a es€t)!a cite eie c})l$a?'rude c lc t:uztls }!esse

iitadm, judo, $e/}} I'xceg&t} de !t : onto,.l&joijeito,j&jaiprtlditqdo, & compels t} de regtis rtsi+ctis e cedi$as. k,b Pedialiles, tia

Etttattto, lillie lliane ra t ella d€ }ttitar, {} nlodelado segltro, Faipitatite, dos ttieslws ct} ilemPoratlcos, 111tl asBO de cor o:t de pttlce!,

!iiWlttia toisa q!!e tlo$ ewpotgasse de improtpiso Ol! lIDs {itraisse paltlatitianie lte, jascillado, e tos o$)Hgasse a }litrpuu'tlr ettlociotlado

-- agri este nf/ a iota! (..3 o qzte exigfa/}zos Jesse }'etifedttr era a sfa !,i£6ria... Glide este cia?... E! aioit alKli/}l.} coisa.
v\tldiFettt as litl})as do arabesco acad8lliico? ... Aicat:toll citgtpia e$e\gate to e:(bless !)tstlo das sltcis $gl11as ? ... tDesmt)flit

>lonssos de Fitttllra situ los dcssc/?/ l:feitos apes?... rntidot a ade ltacitlt+al? ...(...b (o grupo dor! nanlcb }tiia passci d€
$agralJte apiod:t io da \\ataflla d€ .Affstcriif'\ de (,&ranl; os dellciis gpfPos s o aiPias.Fagrciilfes dis coolPosi€&s de Hoi'acid

de !'tJii poteait

No que concerns is ''c6pias flagrantes'', as observaq:6es sio injustas c
as verdadciras refer6ncias vio bcm mats longe do que os quatro pintores cita-
dos. Intercssa-nos, agora, esse exig6ncia de originalidade, de novidade: Gonzaga
I)uque, precocemente no que diz rcspcito is lubes brasileiras, posts-se num cx-
celente porto de vista: o da pintura do futuro, aquela que vingara. Tem, por
tanto, a mesma posigio mantida ao longo do s6culo XX polo gosto e pda crf ti.
ca esclarecidos. Mas 6 ela, justamente, que o impede de ver na /3a/alza de ,4Pa/
um quadra admiravel, brilhantemente inserido num procedimento pictural ca
racteristico do s6culo XIX, procedimento que, em 1900, quando o livro foi pu-
blicado, realmente se extinguia, dando lugar a uma nova arte. As grander bata-

DUQUE-ESTRi\DA, J.uis Gonzaga. Mari/adp wada. Sio Paulo: Editors This, 1 973, pp. 128 c 1 29.
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chas de Meirelles e America nio sao, entretanto, apenas residuos caducos de
:ma tradigio inorta - no momento em quc forum feitas correspondiam a cor-

rentes culturais kinda vigorosas
Infelizmente, a intehg6ncia de Gonzaga Duque e sua cu]tura visual atu-

alizada sio qualidades que se perderam, c muitas vezes repetem-se, de modo
mecanico, sem compreender bem o que ocorre, as atitudes que os debates do
passado faziam suscitar. Ainda hole - mas, por sorte, num nive] jornaUstico nio
muito eievado retoma se, por exemplo, a velma hist6ria de O info d @z-u#E

do Musetl Paulista, ter side uma c6pia de .H &a/a,Ba de Friedland, de Meisson-
nier, do Metropolitan Museum de Nova York, quadros que nio possuem rela-

tar a quest:io e para os quaid, em todo caso, a noq:ao de c6pia ou imitagao servil
6 inteiramente descabida.

Gonzaga Dtlque tem raz:io, do ponto de vista moderno, em seu ataque
violento - ele tomb partido por uma certs concepgao artistica nova, que vinha
sc afitmando. Durante muito tempo vivemos dcntro dessa mesma polamica,
mas depois de a arte ''acad6mica'' ter sido vencida, podemos nos interrogar so
bre ela e nos surpreendermos com a riqueza das respostas. Baste colocar as
questt5es adequadas. E bobagem acusar uma bananeira de nio produzir manges

Como vencer os escolhos de uma anilise quc exige os pr(5pnos memos

mentais da culture na qual a artiste encontr2va-se banhado? Btlscando alimen-
tar-sc dessa culture. Por olde Meirellcs, Pedro Americo, Alexandrino ou Alma

da Junior passaram em sua formagio? Que typo de leitura podium ter? Que
contatos intelectuais? No nosso memo - sem querer esgotar a lists e citando ape-
nas dois Domes muito elevados e muito caros - Alexandre Eulilio e Gilda de
Mello e Souza ofereceram alguns dos estudos mats exemplares para se compre '
ended a maneira como a anc do s6culo XIX pode ser estudada, com amplidio,

pertin6ncia e profundidade.

5 - Finalismo

Atentar, por6m, para um outdo typo de recuperagao insidiosa que este pintura
pode softer 6 muito necessirio: o de ser considerada coma ''precursors''. Po-
demos ter, por exemplo, uma alta estima peso ''modernismo '', e julgarmos bai-
xos os crit6rios est6ticos do que chamamos ''academismo ''. A isto se associa
uma concepgao teleo16gica da hist6ria da arte, muito presence kinda, na qual se
insere a id6ia de progresso. Buscamos, entao, em Pedro America ou Victor
MeireUes, para recupera-los, os sinais do futuro, as soluq:6es anunciadoras de
uma pintura que vita. As obras encontram-se, desse modo, valorizadas a partir
de crit6rios que Ices sio exteriores, aplicados de trig para frente
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Este 6 uma forma kinda mais traigoeira, pols nos faz cher que estamos

aos aproximando disses artistes, quando, em verdade, estamos percebendo e
los referindo a elementos proletados ncles, isto 6, nio aos crit6rios quc pre-
sidium a criac:io de suns obras, mas a um construto, um fantasma, que os subs-
titui. O ante-lino prf, por cxcmplo, possum armadilhas por vczes dc6nitivas
]l)orque raramente designs apenas uma anterioridade: ele faz com que um con-
junto de obras e de acontecimentos deixe de adquirir sentido em si pr6prio para
de6inir-sc atrav6s do futuro, cle faz csquecer quc os crit6rios culturais presented
a criac:io existiam numb coer6ncia especifica, ntlma complexidade olde o pen-
;amento e o sensivel se misturaram de mancira singular

E legitimo buscar nas obras e nos momentos artisticos o seu passado
s criadores dos quads dcs derivaram scrvem-lines de raines. E, ao contririo, en-

ganoso construir-lines um futuro, e adivinhar neles aquino que nio podiam pre-
vet

6 - Gerd e particular

Ha outdo ponto que se insure no elenco destas atitudes mils fecundas para o
estudo de nosso patrim6rdo artistico do s6culo XIX. Desde o inicio deste texto
insistimos sobre a importancia do olhar. Ele 6 essencial para a anc de qualquer
periodo e de qualquer pals, mais ainda para o s6cu]o X]X, diante do qual os ve-
Ihos preconceitos kinda nio dcsapareceram de todo. No faso do Brasil, entre-
tanto, ele adquire um paper kinda mats pertinente e, no atual estado das coisas,
eu dina mesmo, subversivo.

Aqui, devo arriscar uma generalizag:io, quc me parece, no entanto, im

portante. O saber brasileiro, no s6culo XX, adquiriu uma predominante
''inte-

lectual'', em detrimento de uma posture propriamentc cu]tura]. ]io triunfo das
chamadas ''ci6ncias humanas'' quc vao, coda vez mats, revelando-se mcnos e
ncnos ci6ncias e. memos e memos, humanas. Mas esse formagao, trazida em

grande parte pda universidade moderns, acreditava-se mats que rigorosa: ela se
tomava por verdadeira.

A verdade 6 o carma dessas ''ci6ncias humanas'' que trazem craves pa '

ra interpretag6es pretensamente objetivas. A relagao com a cultura, mats difusa,
pessoal, que se vincula a trajet6rias de vida, que lido com intuig6es, era vista
com desprezo. At6 hole, no Brasil, fhla-se, por exemplo, numb critics ''te6rlca;
e numb outta, ''impressionists'' - divis6es que s6 se justificam pda separaq:ao

ticita que eu evoquei acima. Esse climb de preconceitos em relagao a cultura va
lorizou a ''teoria ''; na verdade, a leitura de alguns poucos livros onde se acredita
encontrar as shaves para a compreensao do mundo. Tenho a .impressao, por
exemplo, que as teorias sabre as antes acabaram ficando, nos meios acad6micos,
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maid importantes do que as pr(5prias obras. O trabalho longs, paciente, is vezes
desordenado, mas prazeroso, de ler romances, ver quadros, ouvir m6sica, torna-
;c secundirio em relax?io a csqucmas interpretativos, nccessariamcnte muito
pobres.

Os grander estudos ditos ''socio16gicos'' em arte, aqueles que realmente
compel\sam a leitura - penso no alto navel de um BaxandaD, por exemplo -, nfio
sio feitos com ''metodologia cientrfica": sio uma mistura de intuig6es, de cultu-
re imensa, de pcrcepg6es muito secrctas sobre as relagt5es entt'e os sores huma-
nos c os ob)eton artlsttcos.

Ha uma cvidente sedug:io em m6todos aparentemente objetivos, em
eseatrsticas, em levantamcntos num6ricos. Ou nas convicg6es do quc imagina-
mos ser os dcterminismos dc classe ou de instituig6es - ''gosto burgu6s'', ''crit6-

oficiais''. Ewes oferecem uma agradavel impressao de seguranga e de certe-
;a. O /p;r cstli no cato de ela ser inteiramente falaciosa. O impacts de uma obra,

sua forge interns, a capacidade dc agir sabre outros criadores, que multiplicarao,
de madeira muitas vezes indireta e n:io expllcita, a fora:a dos prot6dpos, 6
-mpossivel de medir por ntimeros ou pdas formal simplificadas daquilo que se
imagine ser uma compreensao ideo16gica. Quando quito, alguns disses estudos
:cientificamcnte '' socio16gicos podcm server homo apoio, sccundirio, para a

compreens:io das obras. No entanto, des nio funcionam de maneira primor-
dial, para o que de maid importance a hist6ria das artes pods trazer.

O que ha de mils difTcil 6 fazed a jungio entry o particular e o gerd.
Nossa hist6ria mental tem uma tradigfio de ensaios com resultados fulgurantes
pasta pensar n'O; ie/]de.f ou em Cb;# .grande @' ie//gaza -, mas que 6 pobre na
busch sistemfitica do particular. Essay intuig6es, iluminadoras, n:io podcm ser a
regra. Urge um trabalho met6dico, indtltivo, que saiba organizer os detMhes pa-
ra doles extrair, pouco a posco, o gerd. lsto vida enriquecer entre n6s - como
acontece nas cultures de grande tradigiio analitica - as percepgt5es, controlaria os
M.r&#/i dos ensaios, introduziria um debate seguro.

A tend8ncia de muitos dos nossos estudos sobre a arte - e particular-
mente a do s6culo XIX - 6 a da gcneralizagfio. N:io 6 muito facil, a nio ser em
certas pubbcag6es uni\ crsitirias brasileiras rnais espcci6icas :felizmente das \ am
aumenEando em namero), encontrar urn lugar onde publicar o resultado de pes
quist especffica sobre uma okra, sobre uma questio. Falando por experiancia
pessoal: os convites para confer8ncias, para artigos, para cursos, solicitam, na
esmagadora maioria, ''vis6es panoramicas'', como se o gerd nfio pudesse ser
pensado partindo do particular, como se, por exemplo, o estudo de uma obra
trouxesse uma visio estreita das coisas.

Ora, entender de verdadc as artes 6 saber v6-las na sua complexidade
lsto, para o s6culo XIXI, surge como definitivamcnte essencial. Tented
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mostrar coma estamos num processo internaciondl de revisit dense periodo,
carregado de preconceitos. Para desenvolvermos os estudos que busquem dar a
esse universe artistico sua plena signi6icagao, nio ha davida, 6 preciso parter da
obra.

7 - A fein e a aranha

Rests um porto a considerar e que derive de nossa trajet(aria ideo16gica. O s6.
cull XIX inventor uma hist6ria brasileira. Ela ergueu-se dentro de um climb
cultural nacionalista, que teve configurag6es diferentes, mas que permaneceu
at6 o s6culo XX., reform:ado peso E.stado Novo. Sio rmtologias que se preten-
dem. outta vez. verdadcs

O olhar projetado pelo s6culo XX sobre a culture do periodo que o
ntecedeu, se)a ele ''acadfmico '' ou ''moderno '', deu-se, quake sempre, atraves

de 6culos nacionalistas. Trata-sc dc uma esp6cie de curto-circuito, li que moto
da arte do s6culo XIX contribuiu para a formal:ao dessa mitologia hist6rica bra-

ileira. Por exemplo, os historiadores publican, em 1817, a carta de Caminha.
Nesse momento, ela adquire existfncia - 6 a invengao do verdadeiro. Vida le-

mar, do panto de vista da hist6ria, o romantismo indianista. Esse romands-
mo, a s6rio ou pda caricature, polo avcsso ou polo direito, proletar-sc-ia como
css6ncia de uma brasilidade no s6culo XX, indo da mode marajoara - a# zero a
}Aactitlain-!a.

Se eu me volto para uma obra como, digamos, .4.P/f#vefnn mA;a de Mei-

relles, para me perguntar se ela 6 ''brasileira '' ou alto, scja qual for a respostal eu
estarei dentro dcsse campo nacionalista. lsto 6, eu estou interrogando a obra
por meir de uma ficg:io que a pr6pria obra ajudou a forjar

O recuo diante das identidades, ou ''raizes'', lus6rias quc nossa hist6ria

criou torna-se, desse modo, fundamental para a comprccnsao da arte dense pe

rf odo que nos interessa. Porque, ao inv6s de servos mofdos pelts pr6prios me-
canismos interpretativos que esse arte contribuiu para tnontar, n6s podemos, ao
contririo, nos pcrguntar quads sio csscs mecanismos, quits as pegas que os
comp6em, de que modo des agiram em nosso meir cu]tura], inventando tra-
dig6es, fazendo palpitar um sentimento de patna, escondendo por ai as dife-
rengas sociais e humanas, tecendo as teias de um imaginario tio lindo e confor-
t4vel. E mais arduo, mas muito mellor, sem d6vida, n:io se deixar devour pda
aranha.
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REFLEXOES TEORICAS SOBRE QUESTOES MUSEOLOGICAS E SUA

CONTRiBUiQAO PARA CENOGRAFIA

Juliana Pfeifer Caetano
lucae@iar.unicamp.for

O prescnte trabalho faz parte de uma Iniciagao Ciendfica que estou desenvol.
vcndo no Instituto de Antes sobre a questao do uso de cenografias em cxposi.
gees de arte. O trabalho envolveu a anilise de virias exposig6es de arte quc
usaram do recurse da cenografia, a16m de entrevistas com curadores, cen6gra-
fos, artistas c com o p6blico dessas exposiq:6cs. Decidimos, no cntanto, nos
conccntrar hole numb qucstao pontual que consideramos fundamental para
compreender o debate em torno da questao da cenografia em exposig6cs dc
arte. Trata-se da discussio que surgiu na imprensa a respeito do also de ceno-
grafias na ''Mostra do Redescobrimento Brasil + 500'' realizada no Pavilhio da
Bienal do Parque do lbirapuera -- SP em 2000, especialmente no m6dulo
referente ao Barroco. Procuraremos aqua compreender esse debate a luz de
al©lmas refle-x6es te6ricas sabre o papel hist6rico e ideo16gico dos museus e
:le uma anilisc de subs modalidades discursivas

A.nalisando as formal dc comunicagao estabelecidas entry profissionais
e piblico no contexto dos muscus, ao longo do iltimo s6culo, Eileen Hooper-
Greenhill observou dual posts:6es pcdag6gicas distintas que corrcsponderiam,
grosso modo, aquelas postal cm pratica no museu moderns e a desenvolvida a
partir de uma critics a esse modelo de museu, constituindo o que o tutor deno-
minou de p6s-museu. O mode]o moderno, nascido no final do s6culo XIX, al-
cangou seu apogeu em meados do s6culo XX. Ele baseava-se na id6ia de auto-
nomic da obra a ser exposta, pressupondo, por um dado, um p6.blico abstrato e
desinformado e, por outdo, nrn professional(historiador da arte, cientista, etc.)
possuidor dc um saber absolute que se configuraria como o iinico capaz de su
prir as nccessidades de conhecimcnto do piblico. O modelo a)ternativo a este:
caracteristico do ''p6s-museu '', por sua vez, teria nascido de uma critics ao mo.
deco moderno, propondo uma reconceitualizagao, tanto da id6ia de ''p6blico '
quanto da de professional de mused. Este novo modelo procure ver no p6blico
nio mats uma ''massa amorfa '' a ser instrdda, mas um grupo heterog&neo e
com necessidades especrficas, portador de uma visio de mundo pr6pria e de
conhecimentos pr6vios, sempre capaz de interferir ativamente na comunicagao
estabelecida no contexto museo16gico. Por sua vez, os profissionais do museu
(historiadores da arte, cientistas no paper de curadores, muse61ogos, etc.) pas
baram coda vez mais a assumir seu conhecimento como articular:ao de um dis-
curso dentre muitos outros, deixando de compreend6-1o como mica possibih-
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dade discursive, ou coma um discurso portador de verdades absolutes. Surge
um espago para a circulagao de diferentes discursos no contexto de uma mesma
exposigao.

No centro da critics ao modelo moderno de museu, cncontrarnos a
desconstrugiio da id6ia dc que os objetos expostos poderiam ''faint por si ''. So-
bre tal convicgao apoiava-se a fda unidirecional do professional de museu, cal-
cada no conceito de verdade. Analisando as cstt'at6gias qtlc atC recentemente
cncontravam-se no centro da praxis museo16gica, Hooper-Greenhill comenta a

esse respeito: "A pedagogia no museu moderno pode ser resumida como estan
do baseada em obJetos que, se dispostos com propriedade, poderiam falar por
i. O arian)o visual nas parades e os obletos inseridos em callas de vidro, pron

tos para serem inspecionados, carregavam a mcnsagem previamente preparada
peso curador especialista, apoiado por sous pa'cs' Essas hist6rias tinham o can-
ter de narratives de mestre, de progresso evoltltivo, ou de mapeamento enciclo

p6dico e classificagao do mundi natural e material. This discursos de mestres
autoritativos Cram transmitidos a um pabico generalizado que, como era assu
fido, se beneficiaria de um passeio visual estruturado atrav6s das galerias do
nuseu. Dade seus olhares QCuttOS seriam depurados de uma forma nacional
Uma intencio de educagao baseada numb ret6rica abstrata era tlm dos ideals

principals do mused" IHoopef-Greenhill, p-131 32:
Tal visio ignorax-a que ''o significado de uma visits a um mused para o

carte serra o produEO de um processo complexo de Interpreragio" (idern,
p 142) no qual Eodos os ladas enrol\-idol possuem uma bagagem de experifncia
e conhecimento anteriores qtle ao interagir determinam a forma como se pro '
cessa a experi8ncia museo16gica.

Em sua posigao critica, o p6s-mused prop6e uma forma alternative de

de construQao ativa do significado por parte de grupos c indivfduos. A comuni
cacao 6 compreendida como parte integrante da produgio e reprodugao de u
ma determinada culture, na qual todos os lados contribuem ativamente para a
construcfio de um sistema simb61ico. A &nfase dente novo modelo dove, assim
recair sabre o canter ; /?lPr?/a#pa da informal::io pasta em circulagao por uma
exposigao

Nesse novo contexto, os profissionais de formagao especifica nio se
v&em como portadores da verdade e, portanto, tamb6m nio imp6em uma in-
tel:pretax:io 6nica e verdadeira ao p6blico, mas prop6em um p.ercurso expo '

ttvo como uma interpretagao :xPB £u/77e /e ro.ei/mZ2/a que permita o estabele-
cimento de um dialogo. Ainda segundo Hooper-Greenhill ''Deste ponte de

sta, a comunicagao torna-se um processo muito maid amplo, que examine
id6ias em suas matrizes de dimens6es hist6rica, social e institucional." (2000,
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p 139). Nesse sentido, o museu pode ser bdo coma um espago de exercicio
politico, como uma esp6cie de territ6rio de fronteira onde diferentes posig6es
podcm ser negociadas. Um cspago adequado para a expanslio do cxercicio de
cidadania. O p6s-mused torna-se assim um local para re-exams de pressupostos
e atittldes culturais olde a critics feminista a uma sociedade machista. ou olde

o eurocentrismo inerente a culture ocidental, por exemplo, podem ser expostos,
criticados e debatidos, olde hist6rias que se encontravam reprimidas podcrn ser
resgatadas. Um exemplo de uma tal disposigiio foi visio na cxposiglio sobre
Ignatius Sancho na National Portrait Gallery de Londres em 1 997, quando uma
s6rie de objetos, documentos c quadros forum arranjados de forma a levantar
quest6es sobre preconccito racial, escravidiio, colonialismo, eurocentrismo:
exotismo, etc., a partir do famoso quadro do escravo pintado por
Gainsbourogh. O ctlrador nio escondcu seu panto de vista, mas ao contrario,
assumiu um discurso critico tomando posig6es claus.

Rcfletindo agora sabre a qucstao da cenografia, poderfamos dizer que,
no mused moderno, preocupado em proletar um discurso unilateral sabre o
objeto de forma a faze-1o ''falar '' diretamente ao espectador, a cenografia fre-
qtientemente 6 percebida como argo inadequado, uma interfer8ncia desne-
cessiria. Por outdo dado, no contexto do p6s-museu, a cenografia apresenta-se
como um recurso 6ti] que permits cxplicitar claramcnte o porto de vista a
parter do qual se constr6i uma dctcrminada fda. A cenografia sublinha o canter
Interpretativo da curadoria, dcnunciando a id6ia moderns dc uma interpretag:io

nerente '' a obra.

O modelo apresentado por Eileen Hooper-Greenhill parece-nos de
grande utilidade para comprecnder a polfmica instaurada durante a ''Mostra do
Redescobrimento em 2000, com a curadoria gerd de Nelson Aguilar, na qual
foi usado o recurso da cenografia em todos os m6dulos. Esse uso n:io se deu:
no entanto, de madeira homog6nea. Diversas formas de se apresentar ceno-
grafias forum experlmentadas o que contribuiu para gcrar diferentes pontos de
vista sobre o assunto.

Esse diversidade viu-se reflctida na recepgao do events, que ocorreu
em grande parte na imprcnsa. A cenografia tornou-se, entio o centro de uma
po18mica que envolveu principalmente o m6dulo referente a Arte Barroca idea-
lizado pda cen6grafa Bia Lessa. Aqua proporemos Lima anihse dessa polamica
pensando a questao a partir dos apontamentos te6ricos de H.roper-Greenhill
discutidos acima

Acreditamos que as posig6es divergentes em relax:?io a questao ceno-
grafica podem, ao ments em parte, ser explicadas por diferentes postures no
que se revere a compreensao da instituigao museo16gica e sua questao peda-
gogica.
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Partindo da anilise das entrevistas realizadas dtlrante a pesquisa pode
mos perceber Lima certs divisio das opini6cs no que diz respeito a utilizag?io de
cenogranta (e no quc diz respeito iavaliagao dos resultados do modulo sabre o
Barroco). Esse diferenga replete em parte a origcm pronissional dos entry\ is
tados. Nas entrevistas, pudemos constatar que, em gerRI, os historiadores dc
arte demonstram ter uma maior tend6ncia em pensar o museu de um ponto de
vista moderno e assim posicionar-se contra o uso de cenografias, enquanto
utros pro6issionais jarquitetos, artistes e cen6grafos) pareccrn esEar maid

dispostos a adotar a posit:io denominada por Hooper-Greenhill de p6s-mu-
seo16gica. ])e uma forma gera], nas cntrcvistas percebemos uma diferenga sig-
nificativa entry as posig6es dos curadores Nelson Aguilar c Luciano Migliaccio
c das do arquiteto Pedro blendes da Rocha e o critics Teixeira Coelho (que nio
foi entrevistado, mas que manifestos claramente sua opiniao sobre a cenogranla
em um artigo para a revista Bravo, por ocasi:io da Mostra do Redescobrimen

Tanto Nelson Aguilar quanto Luciano Migliaccio concordam que a
cenografia numb exposigao de arte nico pods ocupar o lugar da obra, correndo
) cisco de crier uma leitura direcionada e at6 mesmo uma confusio no especta-
dor, impedindo-o de distinguir o que 6 obra e o que 6 cenograGia. Esse posigfio,
como vimos, tem uma clara matriz model-na, na mcdida em que ela pressup6e a
id6ia da scparaS::io entre a obra e a redo dc significag:io dada pelo contexts de
comunicagao. Coma diz Aguilar a cenografia nio dcvc ''sufocar a obt:a de arte '

A mica forma cenogra6lca toleravcl, dense panto de vista, serif aquela
que ajudasse a crier o contexto ideal para quc das pudessem ''hear por si
Luciano Migliaccio, complete hesse scntido: ''a cenografia deveria sim partir das
caracteristicas das obras para crier um contexto ideal de fruit?io das mesmas,
portanto a cenografia tem uma importancia grande, mas dependcndo dc como
n6s a definimos (...):

Haveria aqui uma tend6ncia a aceitar a cenografia, apenas na medida
em que ela permits uma contextualizagio hist6rica que ajude a obra a ''G.lar por

Serif esse tipo de cenografia que predominaria no modulo referente ao s6.
culo XIX, curado por Luciano.

Um precedente importante para elsa forma de compor a cenografia
pode ser encontrado numb exposigao realizada por Alexander Dorner em 1922,
enquanto diretor do ''Hanover Landesmuseum". Sua estrat6gia consistia na cri-
agao do que ele chamava de ''Salas Atmosfericas'', quc pretendia evocar o esp{
tito de coda periods e imergir o visitante o miximo possivel em cada cultura es-
pecifica.

[0)
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Uma posigao diferente no que diz respeito a elsa rclag:io entre obra e
cenografia foi defendida por Lino Villaventura, que criou a ccnograala de uma
recentc exposigao realizada na GAAP, segundo ele a cenografia deveria ser tra
lada como suporte para os objetos, com fungal didftica sendo uma forma de
explicar o que esb se mostrando c tamb6m deveri cumprir a fung:io de seduzir
o piblico, tanto a visitor a exposigao quanto em despertar o interesse sobre o
assunto

No contexto d3 exposigao dos 500 anos, o critico Teixeira Coelho de-
fendeu uma posigio semdhanee Helm artigo da Re\-asta BRAVO(ano 3, n ' 53)
ao tratar da proposta cenograHlca da artiste plastica Bia Lessa: ''Ela pegou bem a
d6ia do contexto em ingo e propos ao visitante um percurso ondulado, replica
do cortejo processional que se faz nas mas reals; em profusao espalhou simu-
lacros de flores polo local (...); despejoa sons contextuais sabre os passantes
Uma excelente proposta'', segundo o critico isso fez com que o p6blico
redescobrisse a arte barroca, causando um cfeito agradavel, facilitando a visits e
aproximando o espectador da okra. Fica evidcnte que Teixeira Coelho fain de
uma posit:io diferente daqtlela assumida por Aguilar e Migliaccio. Ele valoriza -

mo[des do p6s-museu proposto por Hooper-Greenhi]] a id6ia de uma cura-

f\i tc no S6culo XIX. [\cdcscobrimcnro,2000 Acer'o Brasi] C
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dona que se prop6e como uma interpretagao entre outras do evento apresen

E continua: ''O mundo da arte tem aceitado com naturalidade a ascen-
d6ncia da figure do curador sobre a figure do artiste e da pr6pria arte (..-). Esse
:nostra dos 500 argos foi pcnsada para o p6blico, que C para quem as exposigoes
se fazem. E o dcanga plenamente. (...) Nio se perde: o proposto cenirio bar-
roco (mellor: p6s moderns) antes orientn o olho e faz incidir de mod ') di\-ergo
obrc a obra de arte. N:io hi confusio ali, como nio ha aqua, na mostra: pelo

contrino ha ordem. Uma outta ordem. Uma bela ordcm
Num discurso ments te6rico c bastante revclador Pedro Mendes da

Rocha defende uma posture semelhante, into 6, a id6ia de que uma exposigao 6
uma constntg:io de um discus-so que, no cntanto, nio sc ptopoc como unico
ntengao ao crier uma cenografia que a Bia apontotl e eu tive a felicidade de
colaborar foi no sentido de crier refer6ncias maid no campo da abstragio, no

campo do sonho e n2io de uma reprodugao de um ambiente contemporaneo is
bras. cntio nesse sentido acho muito mais sedutor esse caminho, quando ela

quid fRIar da luz, da luminosidade ela partiu para as flores amarelas, quando ela
pensou em recriar um ambiente ou sugerir um ambiente de uma igreja barroca,
n6s desenhamos um espago que tinha uma curva, uma arquitetura barroca, po '
r6m com um olhar contemporaneo (...):

tado

]o Rcdcscobrimento 2000, Ai
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Concluindo, nossa hip6tese com relax:io a polfmica gerada na imprcnsa
em torso da questao da cenografia na Mostra dos 500 anos, e cm especial sabre
o m6dulo do Barroco, 6 a dc que ela se origins em posig6cs diferentes com re-
lax::io a forma de construgao do discurso museo16gico. Ou deja, ela pode ser en-
tendida, ao memos parcidmente como o resultado do confrontro entry o museu
moderns e as novak propostas inerentes a id6ia de p6s-museu.

Com todas as critical que se posse fazed ao modelo moderno de mu-
seu, nio ha d6vidas de quc ele produziu, ao longs de sua exist6ncia, uma grande
quantidade de conhecimento. Fazed a critics dense modelo 6 muito salutar,
por6m exige uma grande disposigio para arriscar e talvez mesmo errar. Ainda
iio chegamos ao momento cm quc um novo modelo institucional p6de

supcrar o anterior por ter se mostrado muito mclhor. As pol&micas geradas I
campo da museologia e que tamb6m dizem respeito a questio da cenografia,
sio um sinai de que nos encontramos em um campo de intensas transfor-
mag6es. Ainda nio podemos dizer ao certo que rosto teri nosso museu no
futuro, nem qual servo verdadeiro paper da cenografia nesse novo contexto.

Bibliografia
t00PEK-GRPlqNi-JILL Eilcan, A4wrr//,w //d /i//rOw/

QQQ. Cap. 6: Exiilitiotts apldilifeQletc:tiotl N] s {l pl I)e(!aW)W

o$Visna! Ctfit.
Cnltnrai (:tlatl!!t

London, N York: Routlcdgc

Juliana Pfeifer Cant
;l)CPois do Cubo Bt
FAPFSP. Criagao dc

G t'nduag:io cm /\recs
Sobrc a Utilizag:io dc C

igurinos para pcgas d

Unici

ografias
:ro c dl

)P 2004, pcsquis
m Exposig6cs dl
:gao dc arte dc cu

A: n

tg{

P

122



A CONSTKUQAO DE BRASILIA
UMA CONTRADIQAO ENTRE UTOPIA E REALIDADE

Lara Moreira Alves
laramoreira@brturbo.com

Este artigo se prop6e a analisar a construgao de Brasilia sob quatro aspectos
fundamentais: como uma cidade progressista, fruto de um pcnsamento mudan

asta que fascinava a atraia o povo brasileiro para a conquista do Centro-Oeste;
como uma cidade com caracteristicas modernistas, encontradas, no plano de
Lucio Costa, nas linhas betas, geom6tricas e dimples das construg6es arquite-
t6nicas e da planificag:io do terrcno, e, kinda, na demarcag:io da posse dc uma
terra brasileira pelo espirito brasileiro c moderno do homcm do s6culo XX; co
mo uma cidade dotada dc uma visualidade monumental, cuba espacialidade e

impon6ncia dos pr6dios piblicos Ihe conferem esse canter e, por 61timo, como
uma cidadc tlt6pica, constrdda para ser uma obra de arte, intocavel, contra
dit6ria e, principalmente, distante dos problemas socials gerados por esse utopia
urbanistica

O objetivo 6 mapear e compreender esscs aspectos de Brasilia, fazendo
uma [eitura da visua]idadc da capita] federal, por meio das pinturas do artiste,
designer e gravador Milton Ribeiro, realizadas no periodo de 1967 a 1992. A

produgao artistica de Milton Ribeiro reconstr6i Brasilia, acompanhando seu
desenvolvimento, perpetuando a grafia de Lucio Costa e Oscar Niemeyer e ao
nesmo tempo, documentando a arquitetura vernacular presents em virios pon-
tos da cidade. O que pretendemos com a pesquisa da qual originou este artigo 6
contrapor as pinturas dense artiste com as anilises feitas sobre o pensamento
difundido na implantag:ao de Brasilia, procurando extender como o artiste per-
cebe e retrata a capital federal (progressista, moderna, moRI.mental e ut6pica)
no momento de sua construe:io

1. Brasilia: capital progressista

A construgao de BrasOia foi marcada por virias iniciativas e id6ias que perme
dram o imaginario daqueles que pretendiam ver erguida, na regiao Centro-Oeste

do pars, a sede do governo brasileiro. Diversas inteng6es e argumentos sinaliza-
ram a possibihdade de a capital do Brasil ser implantada no planalto centrall
Fundada em 1960, ela foi concebida como a representagao ut6pica de uma

O planalto d uma grande cxtcnsio dc tcrrcno elcvado, plano ou pou(
ncaixados (Novo ])icionirio da r.ingua Portugucsa -- Editom Nova Fr-
097).

123

ldulad

Rio dc J:
por vRIes nell
- N 1998, p



ideologia capitalista, tradutora de um pensamento portico de grandiosidade e
"'. '~ '. . . ,n p .I ta };H aH p

Primeiro, 6 preciso compreender Brasilia como cidade progressista.
Vista do sen?io goiano, ia no governo de Caflf Filho, a nova capital traria mais
f6 e conflanga ao nosso povo, em virtude das perspectives abertas e do anseio
otimista dc conqtlistar o solo brasileiro. Para o pals, segundo Amaral(2003, p
303), a implantagio de Brasilia significou a abcrtura de um novo p61o de desen
volvimento e conquistas no Centro-Oeste, que possibilitou ampliar a comuni
cag?io entry regimes distantes, quc teriam na capital um porto de encontro

\ Comissio de Cooperag:io para a Mudanga da Capital Federal, chefia-

da polo m6dico Altamiro de Mourn Pacheco, criada no govcrno de Ludovico
\Imelda jdc 1955 a 1959), tirlha coma objetivo principal sinalizar em Goiis f
transigfio de um estado de cconomia quash co]onia] para um cstagio de intense
Industrializag:io. A localizagao de Brasilia no planalto central transmudaria o pa-

-rama ccon6mico do Estado e ]he garantiria um lugar de destaque no pals,
concretizando, assam, um momento de afirmagao e construe:io da identidade
gotana.

Instituida em 1891, na primeira Constituigao da Rep6blica Brasileira, a
;Miss:io Cruls'', coma flcou conhccida a Comissio Exploradora do Planalto

Central, foia primeira iniciativa oficial de concretizar a mudan4a da Capital
(BRAGA e PALCAO, 1997, p. 2). Liderada polo astr6norno e diretor do Ob-
servat6rio Astron6mico do Rio de Janeiro, Luis Cruls, a Comissio reabzou um
trabdho de demarcagfio de terrenos e, entre 1892 e 1894, dehmitou uma area de
14.400 Km2. conhecida coma 'Z:)//az&f#/ero Gv/Zi". Estes levantamentos serviri-
am de base para projetos desenvolvidos posteriormente, com o intuito de de-
narcar o Planalto Central e retomar as id6ias de mudanga da capital federal. No
dia sete dc setembro de 1922, foi langada a pedro fundamental da future capital
do Brasil

Muitos argos se passaram at6 que a Constituig:io de 1946 determinasse
lm estudo para a localizag:io da nova capital federal. A segundo iniciativa da

construgfio ocorreu com a formagio dc uma comissao, em 1948, nomeada polo

entio presidente Eurico Gaspar Dutra. Conhecida como Missio Polli Coelho,
este comissio constatou, ap6s dois anos de trabalho, que o mellor local era de
rata, coincideritemenee, o Quadrilatero Cruls

Ao dar inicio a construe::io de Brasilia, em setembro de 1956, o presi.
dente Juscelino ]<ubitschek instituiu a Companhia Urbanizadora da Nova Capi
tal CNovacap) e nomeou homo presidents, Israel Pinheiro, engenheiro e dcputa
do federal polo PSD. O m6dico Ernesto Silva assumiu o cargo de diretor admi-
nistrativo; o engenheiro Bernardo Sayio, o de diretor t6cnico, ficando a dircto-
ria financeira para iris Meinberg, membro da UDN, a 6poca o principal partido
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da oposig:io. Oscar Niemeyer foi nomeado para o cargo de diretor do Departa-
lento de Arquitetura. Ao presidents Kubitschek coube a tarefa de convocar a

nag:io para a marcha rllmo ao oeste, quc tinha como objetivos principais a in-
teriorizag:io da ocupagao populacional c a possibilidade de se crier um novo
simbolo popular (FIGUEIREDO, 1979, p. 15).

Combe aos membros da Novacap, a tarefa de realizar tlm concurso para
escolha do desenho da nova capital. O ian foi composto por Israel Pinheiro,

Oscar Niemeyer e Stamo Papadaki, pda Novacap; Hildebrando Horta Barbosa,
rcpresentante do Clubs de Engenharia, Paulo Antunes Ribeiro, representante
do Instituto dos Arquitetos do Brasil(IAB); U'illiam Holford, fesponsavel polo
Plano Regulador de Londres; c Andre Sive, arquitcto c consclhciro do Minist6-
rio da Reconstrugao da Franca. Dentrc as 26 propostas inscritas2, venceu a de
Lucio Costa, por apresentar um proleto de extreme racionalidade, com a devida
lnidade entry o conjunto funcional e o aspecto plastico, c por contemplar os

objetivos norteadores da criag:io da capital federal: localizar Brasilia em uma
posigfio estrat6gica do pars e plane)ar a cidade para ser modcrna e dotada de
uma visualidade monumental

2. A construgao de Brasilia homo uma pr6tica moderns

A. literature da arquitetura moderns brasileira revere-sc a Brasilia coma exemplo
dc uma cidade modernista3. E certo afirmar que seu planelamcnto foi fruto de

pro)eto nacionalista e modcrnista, caractcristicas prescntes tanto na planifi-
caq:fio do terreno e projeto urbanistico quanto na express?io arquitet8nica da ci-
dade. Esse perspective modernists 6 exatamente uma das refer6ncias na busch
ia identidade nacional que marco a. hist6ria do pensamcnto brasileiro do s6culo
XX. Neste periodo de utopismo tecnociendfico, dotado dc um ilimitado pro-
gresso e tmpulsionado pdas descobertas e criag6es no imbito ciendRico e tec
no16gico, Brasilia rnaterializa, segundo Silva(1 997, p.67), "#/ a sofa fm g e dr z
iuttidade era jamecida i)eto :olibo, ao ote£nio tem o e lq e e setibo era a pra da iden
/2dade"l Neste sentido, a cidade 6 defendida palo seu aspecto formal, constru-
tivo, proletivo, mas, principalmente, por ter captado a "exi&fh melina da z'fda

Os principais projctos urbanisticos classic
Vilanova Artigas, 2' c 3' colocaclos, rcspcctiv
monumcntais, difcrindo nas qucst6cs rcladva:

A. cidadc modcrnista C aqucla quc possui
pcrdida. Objctiva, por ipso, conciliar a ordc

plano, dc 6ormas arquitct6nicas simplcs, gc(
monumental (PEDROSA, 1981, p. 299).
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bist6rica, compreenden o as } ecessidades do dese} voipimento da vida nacionaie sada!" (Stt-

\rA, 1997, Pi 62)segundo Lucio Costa (ap#d BR-\GA e rALCAC), 1997: P 8),
B,to.sb8. "nascen do pesto pdmfHo de qwei}/ ass Raid /7z lugar ou able tonga posse: dots eixos
rm:u/zdo-Je ea' Z#g///o n?/o, oz/ Sg@ a.p/zPno I/#a/ da rrz/Rl"l E foia partir desses

dots

eixos principals, o rodoviirio e o monumental, que a cidade se ramificou. Ela
foi projetada em fungao de tr8s escalas diferentes e complementares: a escala
colettva ou monumental, construlda ao largo do elmo lesre/oeste e olde po
demos destacar a Praia dos Tr6s Poderes; a escala quotidiana ou residcncial, ao
lonuo dos eixos norte/sul, sob a forma de unidades de vizinhanga, constituidas

por superquadras dispostas em seqtiancia, em ordem dupla. No entorno do
cruzamento de ambos os eixos, encontramos a cscala gt-egiria ou concentrada,
.nde estio localizados os cinemas, os teatros e os centres de divers6es.

O plano dele foi, de todos, o mats adequado is circunstinclas especi '
ficas a que se propunha a mudanga da capital federal. Foi, tamb6m, o mats re-
presentativo do pensamcnto urbanfstico daquele momento de ...: . J ,. ].I. .

nossa hist6ria.

Ele soube integral esse espago ilimitado na sua composigio, extraindo pele a
desejada monumentalidade para uma capital- O jtiri da Comissio Julgadora do
Concuxso o de \tau cano "o ico la o para }i??za capital ad ?inistratiua do

B radii. .

;lamb, direto... junMmentnlniente silk!ei... lem o e4irito do f&culo XX: ! }lol:o; t jiure !

a&P a.' f dffaP& ad4 ffm fer n&/do '. (BRAGG e FALCAO, 1997, P-4)
Essas observag6es rcvelam o cara.ter quahtativo do plano de Lucio

Costa. Segundo o pr6prio autos, Brasilia teria o sentido de cidade viva e par?'
vel, nio apenas de monumento nacional, simbolo de poder e de exposigao de

arquitetura. Em sua apresentagao, no Relat6rio do Plano Pilots de Brasilia, Lu-
cio Costa (BICCA ap#d BR\GA e r.\LCAO, 1997, p-4) observe que ela dove

toriamente e sem esforq:o as fung6es vitais pr6prias de uma cidade moderns

qualquer, nio apenas como ''urbs"4, mas como ''civitas''s, possuidora dos atri-
butos inerentes a uma capital. Podemos afirmar que Lucio Costa e Oscar Nie-
mevcr fizeram de Brasilia uma obra po6tica de grandiosidade ao combinar es
trumras arquitet6nicas com o espago inflnito e aberEO do planalto central.

Em um depoimenro sabre a capital, Niemeyer (aPxd FIGUEIREDQ,
1979, p.24) declare

r.ugar dc rcuni:io, domicfho c
p:ua os rites i-nigicos. EsP

(BRAGG c rAr.cAo, 1997, P.l08)
]o ao concclto antigo c]

fundagio da urbc dc Roma, a civic:
]c um cttlto comLlm quc a

aria da s
Lla cidnclc

tde. AssociHdi

tgrado apcnas

lccito dc lug:
t(laos. Symbol

tgo fisici
clo P

idadc, traduz a associagio politico tins f
)u cictaclc ii cxistia. :tntcnormcntc consag
rcriza (BRAGA c FAJ CAO, 1 997, P.] 07)

nlilias c tHbos. Qu
ad:t pda uniio dc

do d
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q. sucessio disciplinada dos minist6rios nos faz perceber, ao redor des-
;as edinlcag6es, a presenga de amplos c numcrosos espagos n:io-construfdos,
mostrando que em Brasilia cada uma das pegas cdificadas tem exist6ncia pr6
pda, scm contato direto com a outta, num conjunto que se caracteriza pda es
pacialidade da cidade e pda autonomia de suns panes construidas. Essas carac-
tet:isticas distintivas da cidade e sua integragiio com o cspago ilimitado dc um
terreno limpo e uniforme proporcionam aos visitantes uma scnsagao de surpre '
;a e emog:io que a cngrandece e caracteriza.

3. A visualidade monumental de Brasilia

Os monumentos de Brasilia causam um impacto indescritivel de beleza e aud:i-
da, como uma mensagem permanente de gras:a c poesia. Com base nessas con-

siderag6es, 6 pertinente dizer que o monumental, segundo Pedrosa (1981, p
314), 6 dado peta amor iconcepgio global e a id6ia. E isso independentemente
do tempo e do espago hist6rico. O plano de Lucio Costa 6 dotado de uma vi-

lidade monumental, quc cnaltecc a escala humana em virtude da simph-
cidade de sua concept:io. Esse simplicidade hz com que o povo brasileiro pos-
a apreend6-1a pelo espirito e alcanga-la pda dimensio dos sentidos

A visuabdade monumental de Brasilia constr6i-se por paralehsmo e or-

togonalismo, em composigC5es de volumes estanques, cuba percepgao 6 favore-
cida por grandes distfncias. A monumentalidadc brasiliense estlt presents, por
exemplo, na Praia dos Tr6s Poderes, na Catedral, na Esplanade dos Minist6rios
c em outros pr6dios governamentais. Localizada na cscala coletiva ou monu
mental, no centro de Brasilia, a Prawn dos Tr6s Podcres 6 simbolicamente de-
senhada como um triangulo eqtiilatero, em cuios vertices situam-se os poderes
Legislativo, Executivo e .Judici6.rio. Procurou-se depots a adaptaglio a topogra6ia

local, a mellor orientagio, arqueando-sc um dos eixos a 6lm dc conte-1o na
forma triangular que define a area urbanizada. Idealizado por Lucio Costa, esse
triangulo 6 percebido quando se estabelecem, virtualmente, rctas de ligagao en-
try os edificios, tendo coma panto focal o Congresso Nacional. Sua monu-
mentalidade constr6i-se por simetria, na qud a verticalidade do Congresso Na-
cional se torna um eixo de refer6ncia entre o Palicio do Planalto e do Supremo
Tribunal Federal.

A.ssim sendo, sua monumentalidade surge no momcnto em que nance a

proposta de Lucio Costa, que conferiu a vega id6ia de Brasilia a concepgao bisi-
ca que Ihe faltava: sua estrutura flsica, sua forma plastics, sua primeira lmagem
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isua]. A modesto apresentagao do proleto de Lucio Costa -- um cardio e algu-

mas folhas datilografadas explicativas --, em contraste com as demais apresen
tag6es, pomposas e complexes, ccrtament€ deixou o pUblico at8nito por nio
compreender a escolha do ian. A explicagao para tal escolha se justificava pelo
seguinte motivo: seu projeto instaurou no pats uma nova perspectiva de cr6s
cimento econ6mico, por copter uma vontade criadora, de ordem e de cons-
true:ao, capazes de erguer, em memo a crisp de inf]agao, num ambiente nacional
ivo e contradit6rio, um belo padrao de culture, de civilizagao e de arte do s6-

ulo XX

4. Brasilia ut6pica: uma obra de arte coletiva no planalto central

0 61timo aspecto a ser estudado 6 o que v6 Brasilia como uma cidade
ut6pica. Ela foi concebida para ser, na ess6ncia, uma obra de arte coletiva em
pleno planalto central. No Congresso Internacional de Criticos de Arte, Mario
Pedrosa (spud blORAIS, 1 994, p.41), organizador do encontro, afirma que,
diante da crime profunda da arte individual, a cidade nova surgia como o pri-
meiro esforgo coletivo, no s6culo passado, de profundas implicag6es psicos-
sociais e, principalmente, de uma vontade de ordem, coroamento do pro)eto
construtivo brasileiro cm arte -- que 6 essencialmente ut6pico

Apesar de Brasilia ter fido conccbida como uma cidade ideal, homo
uma 'hr#.r" -- um ambience arquitet8nico planejado --, percebe-se que ao longo
da Hist6ria vem se transformando em um organisms vivo e contradit6rio, uma
cidade que, como tantas outras, tem muitas comunidades e identidades. Brasilia,
sfmbolo do novo Brasil, insinuava a modernidade em agro, materializando um
memento de pr6-maturidade em busch de um noaa centro, de estabilidade e or
dem social, no qual o complexo de inferioridade e a passividade pareciam ester
superados

Para blfrio Pedrosa (1981, p. 319), 'to i/mzr ?a adam 4 aaPg, po#nw/a,

Hola }£taPia pe$eiiam$nte !aKelave{, e n wi6vel aa akance & beale%s ca>aqes e zouidos Po

tma agae$nalista caletiva. \3ma cldade. com se pwgramal s !a$zKalidade, SHa pianta, € a{2n
omo //,wa ##/ /ezra okra de a#? a graz/{ar"l Mas a cidade 6 feith de homens, nio de

obras de arte. A cidade ''ideal '' ou tlt6pica, surgida da suposta onipot6ncia de
seu criador, 6 uma ficg:io. Nenhuma cidade jamais nasceu da invengao de um
ganio; ela 6 o produto de toda uma hise6ria que se cristaliza e manifesta (AR
GAN, 1998, P.244)

Se a cidade 6 feita de coisas e as coisas oferecem-se come imagers a
nossa percepgao, fiver na dimensio livre e mutivel das imagens 6 diferente de

er na dimensio imutivel das coisas, da realidade que nos cerca. Assam, se-
gundo Argon (1998, p.230), a experiancia da cidade s6 podera ser considerada a
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partir da experi6ncia individual e da atribuigao pessoa] de valor aos dados vi-
suals. 'z adhd ao ie IPwZa, iejom " (ARGAN, 1998, p. 234)

Mas a identidade de uma cidade 6 caracterizada tamb6m pda desor-
:iem, pda diversidade e diferenga, ou, em outras palavras, pdas pessoas. Nio os

dad:ios idcais e imaginados polos tc6ricos do planejamento urbano, c sim p6s
sobs regis que nunca aparecem nos desenhos arquitet8nicos. Na verdade, a
auto-identidade de Brasilia 6 tio problematica qtlanto a necessidade que foi cri
ada para elegy-la como representante da nossa identidade nacional. Nio pode-
:nos cometer o erro de redtlzir a cidadc a arquitetura e ao urbanismo do poder,
a sua dimensio simb61ica (ut6pica), ou a uma monumencalidade superntcial e
distaste, concentrada apenas no Plano Piloto. O que queremos dizer 6 que a
utopia da cidade de Brasilia nos faz refletir sobre as diversas formas de culture c
de arte de sous moradores, vindos de diversas panes do pals e que se acumulam
em torre do Plano Pilots, nas dczcnas de cidades sat61ites

No N6cleo Bandeirante, por exemplo, conhecida coco a cidade pio-
neira ou cidade livre -- que serviu de porto de apoio a epop6ia da construe:io da
nova capital e abrigava engenheiros, arquitetos, t6cnicos e trabalhadores bragais,
em sells hot6is e cases feitos de madeira, cujas constmS:6es se transformaram
em alvenaria -- vivem, hole, operarios que nio conseguiram manter as con-
dig6es de vida que o Plano Piloto fixara. Assim, constatamos que Brasilia sub-
verteu as teorias modernas nas quais seu plano foi baseado. Foi, realmente, o
cain das utopias, o fim do sonho diante da dura realidade social, apesar de todas
as hntasias gestadas durante a d6cada da utopia (1954-1964), marcada pda
morte de Get61io Vargas e pda btlsca de um novo centro: progressista,
nodetAsta, gan&oso e Ittea. "0 sollbo de }£n?a ci acid absoiutanzente ;? oderna, pope

sim ksn:edie signi$1car disfaqar }la aslhlidade de seas palos hamas, de sells P diGS e
i oRIn % os, lima dililetis e ajzinaa, re atcada, npamiM TWEE e Mica e alito-chua

FREITAG a@#d SILVA, 1 997, P.15)
Diante destas considerag6es, a cidade nova engendra um paradoxo: so-

bre um intenso horizonte, foi construfdo um dos maiores conjuntos arquitet6.
nicos modernistas do mundo, encravado no centro de um pals, e no seu entor
no vivem pessoas em condig6es de vida abaixo da linha estipdada pda ONU

5. Ndcleo Bandeirante: uma realidade do cotidiano brasiliense

\s aquarelas expressionistas de Milton Ribeiro retratam o cotidiano do N6cleo
Bandeirante. trazendo a tone elsa cidade contradit6ria e real. Do meio do cer
redo. Milton Ribeiro retratou os incontiveis barracks de madeira espalhados

pda Asa Norte, N6cleo Bandeirante e Var)ao do Torto, registrando em subs
tells os mats diferentes anglos da hist6ria de Brasilia. Nestes barracos funcio-
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navam hot6is, barbearias, agougues, mcrcadinhos, restaurantes e botecos, agora

ia destrufdos em sua maioria. Estes aquarelas iltlstram a irreverente arquitetura
de madeira e o contraste das cores que marcum as caracteristicas daquela cidade
de meadow dos amos 1960 e infcio da d6cada dc 1970.

\ transparfncia e a luminosidade destas paisagens urbanas, um tanto
Ralf'' e de registro documental, mostram os centos e os recantos que atual

mente la nio podemos mats contemplar. Em uma das imagers de Milton Ri-
beiro onde vemos o H.otel Brasilia, uma das primeiras construg6es do N&cleo
Bandeirante. Um lugar de encontros e desencontros, aqua ilustrado pdas pes
sobs que chegam, por outras que estio sentadas e por aquelas que seem dente
local sem um destiny certo. Comparadas a fotografia deste mesmo hotel da ci

dade pioneira, notamos que a intengao de Milton Ribeiro era reconhecer as in6-
meras idcntidades que por ali circulavam; pintando um momento de recordag:io
e de registro hist6rico. Ambas s:io muito parecidas, diferindo apenas no angelo
escolhido. A fotografia registry, na diagonal, a estrada do hotel, enquanto que a

aquarela nos mostra toda sua fachada, a16m de outros pr6dios comuns no Nu-
cleo ao fundo. dando uma informagao mais detalhada ao espectador

A. visio binocular do artiste ao registrar com emog:io e simplicidade de-

talhes e lugares tio importantes na construgiio de Brasilia transforms asta igo-
nografia em um legado hist6rico. A aquarela que retrata o com6rcio do N6cleo
Bandeirante(ntg. 1), aquarela expressionista intitulada "Com#mfo da ix7#f/ea Ba#

deirnw/e"(hlilton Ribeiro, 1986, arquivo pessoal do arista), por exemplo, c a to
tografia do mesmo ]oca] ~6g. 2), '% C/dgdf [-r#n" (Arqdvo pUbbco do GDF,
Brasilia, 1962) reproduzem um coddiano ati\-o, com gmpos de pessoas diferen
tes exerccndo pap6is diferentes. Coda um deles esb concentrado nas silas ativ
dudes: o comerci6rio que acaba de abrir a sua lo)a, o rapaz que fain ao telefone
p6bhco, as criangas na rua: uma deja passeando de bicicleta e a outta trabalhan
do. Maid uma vez, o artiste procure captor a alma das pessoas que vivem numb
cidade envolvida em deus tragos retos e modernos.

Brasilia, simbolo da ideologia nacional capitalista, insinuava a modcr-

nidade da nagao, scu desenvolvitnento econ6mico e progressista, sua estabili
dade e ordem social, e na qual nio haveria pobreza e habitag6es precarias. Lu-
cio Costa estava desenhando uma nova capital que deveria ester a frente de Llm
novo Brasil, mas ele nio poderia transformer sozinho a sociedade e eliminar
possiveis diferengas socials. Quando contemplamos as aquarelas de blilton Ri
beiro, ou sega, uma cidade real que sc sobrep6e a cidade ideal, simb6bca, o que
vemos? Um espago-cidade formado por cidadfios dc diferentes hibitos e costu-
mes. em suns cidades-sat6htes ou na rodoviaria, nos templos religiosos e manu
mentais, refazendo, assim, subs comunidades originals e desarrumando
Brasilia tragada a r6gua e compasso-
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Nio foi por acaso qtle escolhemos e utilizamos como termos de com-
paragao as pinturas do artista Milton Ribeiro: ningu6m mellor do qtle ele soube
captor a imagem de uma Brasilia hibrida, levantar o maps do espago'cidade e
registrar o ritmo do tempo urbano, que coda um de n6s trac dentro de si. Este

nografia brasilicnse certamcnte vai dcspcrtat' nos habitantes da cidadc um
prazer especial que consiste em reconhecer os pedagos da cidade e atribuir a
coda um destes lugares um signi6icado particular
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REVENDO A MISSAO FRANCESA:

A u/ssAO aPHsnca or 18i6, DE AFONSO D'ESCRAGNOLLE TAUNAY

Leticia Squeff. MSc
led das qu e f£t2$ yahoo . com .b:

O temp dente Encontro -''Rcvisio historiograflca - o estado da quest:io ''- pa-
receu-me especialmente apropriado ao momento que atravessa o campo das
pesquisas sobre a arte brasileira do s6culo X.IX. Nos iltimos ands vcm cred
condo o n6mero de trabalhos qtle estudam o periodo: artistes e obras, crf ticks,

.ovimentos, e a pr6pria Academia Imperial de Bells Antes tam sido temp de
diversos estudos. Todo este movimento faz com quc o campo passe por ample
renovagao. Diante deste quadra, parece fundamental reflctir sabre a historio-
grafia sobre a arte oitocentista. E nessa direq:io que asta comunicag:io pretends
contribuir.

A chegada dc artistes franceses ao Rio de Janeiro, em 1816, 6 rata
quash sempre citado nos livros sobre arte brasileira. O epis6dio 6 visto como
momento de virada na hist6ria das antes visuals carioca. A fundagio da Acade-

mia Imperial de Bells Artes, ocorrida dez ands maid tarde, a institucionalizagao
da pedagogia neoclassica, e a criagao, na ex-co16nia, de uma arte cortese sio
alguns dos datos atribuidos a presenga dos artistes franceses no Rio de Janeiro
Estes acontecimentos tornaram-se, de cato, uma esp6cie de mote para boa parte
da historiografia sabre o periodo. A importancia conferida a chegada dos fran-
ccses pods ser auibuida a difusio da obra ..4 mzlrx&o a/ ##f# de 78'76, de Afonso
D'Escragnolle Taunay

Por sua posigao fundamental na historiografia, a obra .4 iy//Ir.f.io a/#h/ica
de 78'76 pods ser vista como um dos eixos em torso dos quads se cstruturaram
as pesquisas sobre arte brasileira do s6culo XX. Quero fazer aqua uma breve
reflexio sabre o livro, explorando subs relag6es tanto com os texton que o
precederam, quanto com alguns outros que forum elaborados em dialogs com
ele. Nos limited desta comunicagao, pretendo me acer ao seguinte aspecto do
livro: o significado da contribuigiio francesa.

Da Co16nia a Missio

Como bisneto de Nicolas Antoine e fido do grande Albedo D'Escragnolle
Taunal-, Alonso (1876-1959) desdc cedo este\ e famibarizado com a \ ida cultu
ral do Rio de Janeiro. Engenheiro fnrmado na Escola Polt6cnica, mudou se pa
ra Sio Paulo, olde maria uma trajet6ria s61ida coma historiador e, mais tarde, di-

133



rotor do Museu Paulista.t Ele foi um dos mais proacuos pesquisadores do tem-

PO. .d wAJ2a a/ A/ fa de /876 asta entre seus primeiros trabalhos publicados
O az,ru tem uma estrutura bastante dimples: possui uma pequena intro

dugao, ern que narra a chegada dos ardstas ao Rio de Janeiro. A seguir? apre
senta, uma a uma, as biografias dos artistes franceses. A obra segue, assam um
modelo bastante comum aos escritos sobre arte do s6culo XIX brasileiro, que

davam grande importancia is biografias de artistes. Estrat6gia utilizada, por
exemplo, por Araujo Porto-alegrc na ''Mem6ria sobre a Escola Fluminense de
Pintura" (1841), ou pt)r Nloreira de Azevedo em seu Pfg//p a J)a//drama da R;b df
Ja//ezra (1 864). Hi. tambfm, outras caracceristicas que o aproximam dos escriEos
anterior-es. Caso da franca aver'sio quc manifesto contra os artistes portugucses

qtle disputaram o controle da Academia com os franceses. E aqui ele parece
ecoar as narrativas de Debret CP aKe Pzf/an#ig e e/ Hj /ong e a// B/6z41 834-1 839)
e Porto aleare (in G.:'a adam, 1 851)

\pesar disco, o livro de Taunay traz um elemento novo. E 6 )tlstamente
a id6ia de ''missio artistica ''. Vale, nessc sentido, retomar rapidamcnte coma os

autores que o precederam trataram do temp. Ao costar a hist6ria do grupo de
emigrados para o Rio, em sua L''opage P;//amid//e, Debret utilize a expres.sao ''#a/n?
ro.b#/fe''. Porto-alegre, seguindo o mestre, refers-se ao grupo come ''ro#/2h de ar-
//f/af /h#feifi". Ja b£oreira de Azevedo, escrevendo alguns amos depots, "tiliza

atra nomenclature para designs los: fain simplesmente em "a#ff/ai./kn#fgl#j '
ou. de modo kinda maid gen6rico, ''dz'erioi / afar iZZ'efF '. Em Be/ai .,4#es.- ei/wdoJ

e ap/?rM@ei, Felix Ferreira opts por retomar a express:io de Debret, dudindo a
bilssfma coi6tiia adsfica able e ce de da Banca jeXuir ao Blasi?* (Fail Tet elba,

1885). No que f segundo por Gonzaga DuqLle, que camb6m faz refer8ncia a "fa
##ia Lfbm/a#" em sua ,4 ##f &fnlz/earn (1995:90). A expressao utilizada por Tau-

nav nio encontra, assim, cco em ncnhuma das obras anteriores que trataram da
questao

Como l6. foi observado por alguns pesquisadores, a palavra ''missio '' da
ao grupo de arcistas signintcados enviesados (Nligbaccio, 2000: 48; Gomes Jr,
2003: 47-48). O terms tem villas sentidos: pods ser simplesmente um encargo,

ma comiss:io diplomatica ou mesmo um oflcio. Na obra de Taunay, a palavra
m/lci.ia tem, peso memos, doin significados.

Nomcado prcparador dc Quimica da Escola PolitCcR
Fisica Experimental cm 1911. Em 1917 foi nomcado pa
mats tar(ic soltcitou cxoncragao do cargo dc profcssc
hist6rico- Clef/;ff/ da / zupa doJ r;flb i, o quc abriu-lhc as F

.lc foi admitido cm 1911. Como historic\dor, dcdico

977; Ellis,1977)

clc Si

dirigit
da P

nas d(

m 1889. tornou-sc catcdriticc
iissiio '' o bluscu Paulisea. Sci:

F.m 1910 publicou uin rom
1-1ist6rico c Gcogrifico Bras

:c :t hist6ria dc S5o Paulo (NIip:
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Em primeiro lugar, refers-se a incumbfncia, encargo Para o actor, par
bra primeiramente de D. Joio, e de sees ministros, a id6ia de convidar ardstas
franceses para funder uma escola de antes e offcios no Rio de Janeiro. A ques-
tio serra muito debatido pda historiografia posterior.2 Laudelino Freire, no li
vro U/P/ idZwZa de Pf#Zwnu #a Bxn.rz'7 (1916), colocou-se sutilmente contra a tese de

Taunay, buscando mostrar que os franceses vleram por conte pr6pna para a ci-
dade.s Posco depots, Morales de Los Rio F ', no tamb6m clissico O E#JMa a/#h
/iro (1942), tomava sua posigio na polamica, alinhando se a Taunal= A questao
serif rctomada, mats uma vez, por aLltores porno blario Pedrosa (1955/' e Do
nato b(elloJr (1980)

q.16m'disso, a palavra #zh da sintetiza a vis:io do actor a respeito do
papel desempenhado pelts estrangeiros na culture do Reino. O historiador nio
pouparia criticas ao ambiente da cidade is v6speras da chegada dos franceses

\taft Wade os {!i#aQos elcomiisficos {ie aig11tls esfdlows, (...} d aRe l?rasileha dos priticiPios do sicily X.IX. era, ejora at&

Saba ginza on a:url ?liati$esta io de mediocre t! !tio de {$cio, llcste o11 }1aqNelePrimilit'o, os t ossos pintflres e esfrtltores sd I)a-
}?l dado }llfls&as dc nfdi lientaidade a slice.

Nas wass€sjeisstmas i&rqlas, exc iojtita d :+rlla Olf oath'a, a dccora io intenla t' as tells e pailt&isPrfltFt I)aml de ie dade:ms

A feiura do Rio de Janeiro colonial jtlstificava-se pda falta de formagao
sistemlttica de sous artesios. Aqui, a plus:io aos artistas ''pintamonos'' reveste-se

de um sentido amplificado. A expressao pintamonos era comum no Brasil do
s6culo XIX.S Ela articula as dubs palavras-.PM/or e mo#ai- numb alusio a um mau
pintor. Mas, no livro de Taunay, ela admite tamb6m uma outra iruerprel:aWaD.

NL m pars tropical, em que, coma destacara o pr6prio [exto, ' aflanai ifaJ ;f
ralanl(...) no desbraLa-lien o e amanbo da solo piqe#', a te e Encla paget\a

cyber aos pr6prios artistas. Talvez pr6ximos demais desta natureza misteriosa
que parecia assombrar o tutor. Talvez distantes demais nio apenas,do ensino
tradicional de artes, mas tamb6m de um modelo europeu de sociedade bianca e

6)'a

/\ quest:io foi refcrida cm artigo an6nimo alguns ands apes a chcgada dos franccscs. O tcxto icproduzia o
rcto dc criag:io da Academia dc 1816 para a scguir dcmonstrar quc os nrtistas vieram por conte propllla

para o Rio cic Janeiro. (D;ddo FZww;zvc'//,e ', n "10, 1 828, apud.Los Rios F ., 1941 : 38-40)
blario Pcdrosa atribui a
+- - - nnu Inn nnaPPAf'

autotla do artigo a pcssoas ligadas ao pinter portuguCs Flcnriquc Jose da Silva, giandc opositor dos artistes

scl aWno Frcirc bascou,sc sobrctudo no artigo de 1 828 para susccnt&f sua posit:io (Pcdros:t, 2004;60)
Polo ccxto cm vista 6 1icim a conclusio dc quc os francesca do Calph6 n:io ' forum csp'cssamcntc convidado

pda Cartc portuigucsa, (...)"; "Esscs anistas n:io chcgnram aqua 'convidados' fotmalmcntc polo govcrno dc

Paulo, lldusp, 1998, PP.63, 104
PLnMio Porto alegrc foi objcto dc caricatures publicadas justamcntc coma O d#'//m da /);/IZu-JWa//aJ '
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culta6. Diante dente ambiente quake selvagem, a est6tica trazida polos franceses
prometia ser civilizadora.

Trazidas para a America por artistes de passado bonapartista e, por-
tanto, a principio engajados em um projeto llustrado, as antes trariam o Pro
grosso a antiga co16nia portuguese. Coerente com asta concepgao, o tutor se
rcfere algumas vezes aos franceses coma ''artistes missionirios''. E aqua pods-se
compreender o sentido da palavra aPA;Za no livto.

Na hist6ria do Brasil - que foi, afinal, objeto constance das pesquisas dc
Taunay - a palavra a'h.r#o riga-sc a um aspecto fundamenta) do processo de co-
lonizagao. Como sc babe, o povoamento do territ6rio teve nas miss6cs religio-
sas, principalmente jesufticas, um poderoso aliado. Os missionlirios punham em
pratica um pro)eto religioso, de evangelizagao dos indios que, a16m do mats,
servia tamb6m aos interesses dos colonizadores. Ao chamar a ''co16nia Libre.

ton '' de M/lfi o Fna re.ra, o historiador dave aos ardstas franceses a fungao dc
continuadores do processo civilizador na America - iniciado polos portugueses.
O que imphcou, como foi vista, tamb6m em desqualificar as manifestag6es
artisticas coloniais.

A rcvolta de A.raajo diana

O texts ..4 ;WzlfxZa .4/!A/zaa dP 7.g/d foi editado peso Instituto Hist6rico e Geo.
grifico Brasileiro em 1911 e tamb6m em separate no ano segdnte. Aparente-
mcnte, foi bcm recebido polos contemporaneos, pols recebeu ulm pr6mio do
mesmo Instituto em 1917

No entanto, houve polo menos uma cridca bastante contundente a o-
bra. E vinha pda pena de Llm colega que gozava de certo presdgio na institui-
gao. Afinal, a16m de ser nato de uma das figures mats importantes do Instituto
Hist6rico, e da hist6ria do Imp6rio brasileiro, o marques de Sapucai(Candida
Jose de Araujo Viana), o nucor em quescao era nio apenas estudioso de antes
mas tamb6m professor da Escola Nacional de Betas Antes. De cato, Ernesto da
Cunha de Araujo Viana aproveitou o curso que ministrou, intitulado ''Das antes
plasticas no Brasil cm Gerald no Rio de Janeiro em particular" para defender
posig6es diferentes das de Taunay

O artigo, publicado na RIHGB em 1916, divide-se em 5 lig6es. Citan.
do autores como Araujo Porto-alegre e Moreira de Azevedo, o tutor tratou
principalmente do Rio de Janeiro, de Rtns do s6culo XVlll at6 a reforms da
Academia, logo ap6s a proclamaS::io da repiblica. Seu texto da carta dc uma
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ample game de manifestag6es ardsticas: nio apenas a arquitetura e a pintura
como tamb6m a arte ornamental, mobiliario, renda, epigrafia, arte funeriria,
entre outros. Menciona tamb6m artcs quc classi6lca coma mcnores: a litogra6ia:
a fotogranta, o '>a@g/& #o"xar / r f f /r?dof de /oda a fa#?"(509). Araujo Viana
aponta os tnais be]os rnonumcntos da cidadc co]onia], fazendo aflrmag6cs co-
mo a que segue:

vrit os t' wPito qne, efll ttlflo o B-
!ica jt£ttlcesa e do w! lfitttdaT

jl!&sticas, cltos exenlplos petdilra!
}tPlos de cd€ {n !pletita!, ! o

cxecntada, e )I solider. das arciltit

il!. cl} tes do {id},t'nto da
cosi Q o$ciai de \Bela
a I {i})ia, Nlinas Gt
{ctlados ala w e, (tttatlt
//ui.'' (Araujo Viana,

i;lia Read P'o :!Wits
4dt's 1 0 \Uo dc .lent
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Fclis exctdic os. tto talc

537)
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Partindo de um panto de vista bastante diferente da do colega Taunay
Araujo Viana via a arte como expressiio de um complexo que articulava ele-
mentos coma climb, vegctagio e costumes. Elam sobretudo as criag6es popula
res que atraiam sua atenq:io. E aqui nos aproximamos do que foi talvez um dos
Brandes objetivos de Araujo Viana ao tratar da arte brasileira - valorizar as ma-
nifestag6es artlsticas da co16nia

Resitzwittdo (ti i q
I tetttus, {!Pose )

ietr$Ptlle. \.Atlg$es{

t& 1817 o lliodo cx }tlsii'o dc mnsht!!r, (llfCitllo as iti})as sislclp!&iicas €

prod:tto sitlccro c tllifornze do setti en!{ )ccotla!, w$1exo {lNisticu do

a a//aq//h da i#//Za X]X].."(Araujo Viana, ] 916: 51 3)

!io decoratltlo, {i:tattle aos

llf,s XV'11 e }<'14{i da

Artistes coloniais e suns realizage5es ganhavam um estatuto de autentici-
dade. A formagio pritica de artesfios era exaltada coma sinai do ''g&nio '' natu-
ral brasileiro. Coerente com este prop6sito, ao contr6rio do que fizera com os
artistes fluminenses, o tutor nio fornece a biografia de ncnhum artiste frances:
com excegao de Debret c Montigny, mencionados ocasionalmente. E tamb6m
nesse sentido qLle elogia os "/ zax?f a/ai da i Za XV7// #a .3faii/'(514)
q.leijadinho e Mestre Valentim

Como se estes aspectos do texts jin:io fossem por si s6s eloqtientes de
sua posit::io a respeito do papel desempenhado peta ''co18nia Lebreton '' nas ar
tes cariocas, Araujo Viana adotou, em alguns momentos, um tom bastante
agresslvo

}id&cia jarasteira, tio bclltlesFedada, QtiT€t-Se coll axitlm&ticu itlcom c&&t:cia a ralliscar, c:tc

(...) Os \31.:sil iron clio poderio se deft:aciottaliqar acolP z} battdo a pen*ersos escre!,ilibadows, qn.. .}&
pmpaEa/vdu m zl/gaia //a.pa#saa..." (Araujo Viana, 1 91 6: 538)

E aquia refer6ncia a Taunay parece bastante clara. O artigo de Araujo
Viana cncaminhava a reflexio sobre a arte oitocentista brasileira para uma esp6-
cie de polarizagao. Nio se saba at6 que panto foia dispute sobre o fema entry
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os dots historiadores7. Contudo, 6 possivel avcntar que as considerag6es do co-
lega influenciaram a produgao posterior de Taunay. . . . .,

Talvez por isso, a segundo versio do livro ..4 .Mzsi#o ,4/#z.ffzru de 7dz ,

publicada em 1956, apareceu com virias mudangas. O historiador suprimiu al-
guns paragrafos, e modificou bastante outros. Destacou, por exemplo, a impor-
dncia de artistes da co16nia como o .Neijadinho. Tamb6m apontou alWlmas be

las igrejas da cidade do Rio de Janeiro

No Rio de3alleino de 1808, qne })a!'ia de alBeIt itlspiradePela est&tica? Talpeq.s6 a {it:tla igw$a da Gi6ria,do Olttelw, o
wi'#es:oso ix;!esidto je S Q Betlto, d eieWttle . f o disti)ita igwga de Salt.i Cru\&s h;!iiifatws, 'iPwcios igwga nos TcKtiros cl{

Carlllo e o az4ned11to tia Carioca, niJestido de gfa lflioscl simplicitlatie ro/?walla:' {3aunaN, \ 9SC:Sb

Tudo isso foi, talvez, um esforg:o no sentido de Fever suns aairmag6es
anteriores sabre arte e arquitetura do Rio de Janeiro colonial. Na introdugao ao
livro, as crf ticks ao ambiente carioca antes da chegada dos franceses tamb&m se-
rif suavizada:

}jsl)o.i.
itha }natli$csta$ Q de

P dadt} /I/ea
tiolatlel, e mIllIe lotatlel at&, con:t
Dlostras de aittodidatislJio:' (lean\

it} de.,4titotlio \
956: 4)

Os desdobramentos de um dilema

\. rapids po16mica entre Taunay e Araujo Viana mostra, aqua, seu significado
q.s diferentes posig6es dos dais autores quanto ao patrtm6nio artisttco sao re-
presentatives ia polarizagao que ida caracterizar, por um tempo, as id6ias sabre
arte no Brasil

I'dvez um dos 61timos represcntantes de uma linhagem de intelectuais

comprometidos com os valores caros ao s6culo XIX brasileiro, o grande histo-
:iador idealizou nos artistes Qanceses os "missionirios da civilizag:io ''. Como se

babe, a expressao iWh;Zo Fna#reia criou profundas raines na historiografia po:lte-
rior.8 Em franca oposigao a Taunay, Araujo Viana defendeu algumas das id6ias

que iriam nortear o pensamento sabre artes a parter.de entio. O s6cio do
IHGB enunciava valores que seriam, mats garde, adotados de forma programs

tice pelos modernistas. E sua posit:io nio era isolada. Afinal, fazio apcnas.dots
argos que o arquiteto Ricardo Severo fizera sua conferfncia ''A arte traditional
brasileira '', em que resgatava o valor da arquitetura colonial.9

T

0

o artistica dc 1816'

gcml dos ardgos d

:s artigos sobrc a qucstio: "l-louvc, rcalmcntc, cm 1 816, uma missio ardstica?:
\ co16nia dc nt'tistns dc 1816'' in O./ar7/d/dc 26/out, 1" c 8/nov dc 1923. Para

historiador a rcspcito dos artiseas franccscs cf. I'cdrosa, 2004:41-42
C B/\NDEIRA ct Alla. jv&£.7a r;/?///f?i,/. Rio dc Janeiro, Editor Scxtantc, 2003.
I na Socicdadc dc Cultuta Artistica dc SP, "na dual di initio iptcgag:io no sc

]a epoch colonial no Br:\sil."(Gomes Jr, 1 998:51) "tmtava-sc, no casa, dc cstabcl
:eula XX c o sCculo XVlll, com o scntido dc t'cinvcntar uma arquitc

A

)n fb rCt

igatc da i\rql

rcllgagao c
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Taunay e Araujo Viana aprecnderam, coda um por seu lado, dual di
mens6es do grande dilema com que se confrontaram politicos, homers de le
trac e artistes do Imp6rio. Uma que se relacionava a heranga colonial, outta que
se ligava a uma vontade de mudanga, a um proleto civilizador, que certamente
tamb6m passou pda adcsAo is id6ias francesas. O interessante, por6m, 6 que na
busch de afirmacao, os dais pontos de vista tenderam a deixar de lido os aspec

tos destacados por seu oponente e a idealizar, consequentemente, o seu pro-
prio. Enquanto os defensores da arte nacional chegaram a vislumbrar ''escolas
de arte na co16nia, os partidarios da participag:io francesa idealizaram-na, cha-
nando-a dc ''miss:io:

Do confronto entry os dots estudiosos 6icaria uma hcranga dcsconfor-

t6.ve] para as artes do s6culo X.IX. Concebida como rcsultado da ag:io francesa
no pals que se forma't'a, por molto tempo a arte oitocentista serif vista como
expressio de um elemento estrangeiro, em todd distante de uma prctensa 'es-
s6ncia brasileira ' que teria existido at6 a chegada dos ftanceses. Em oposigao a
ela, a arte do periods colonial - o barroco -, serif concebida coma a 'verdadeira
nanifestaS:ao da culture brasileira

Numb coisa, enfim, as contribuig6es de Taunay e Arab)o Viana convex

giram: criaram a imagem de um s6culo XIX europeizado, que determinaria ne-
gativamente a sua fortuna critics na geragao modernists que sc seguiu ao
debate

:dadciran tl. base

brasilciras."(i
tradig:io q

iclcin)
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O RETRA TO DE SUZANNE BLOCHI
O PERIODO AZUL DE PABLO PICASSO NA OBRA DO MASP

Luciana Bicalho Piacenza, M.Sc.
lupiacenza(gBuoi.com.for

A obra O Rr/m/o dg .f#: BZor#(Paris, ]904. Oled sabre tele, 65 x 54 crn
Museu de Arte de Sio Paulo Assis Chateaubriand, Silo Paulo) data do ano em
que o artista Pablo Picasso transfers-se para Paris. Nests quadro, observamos a
predominancia da cor azul, a importancia do dcsenho e a exposig:ao do gesto do
rtista, mercado pdas pinceladas sobre o suporte. A okra 6 um retrato de uma

figure feminina em uma pose tradicional em tr8s quartos. Eases aspectos upon
tam para a presenga de um dialogo do artiste com o modernismo parisienne c
catal:io e, tamb6m, com a tradig:io. A comprccns:io dos interesscs do artiste,
presentcs na obra, levou-nos iinvestigaS:ao das qucst€5es artisticas enfrentadas
por Picasso, nos anon anteriores a 1904

C)s trabalhos do artiste, nos primeiros ands em Barcelona (1 895-1 897)
demonstram seu direcionamento para a expressividade da linda, para a econo-
nia de meios e para a caricature das figures humanas. O artiste tamb6m se volta

para a possibilidade de representar, atrav6s disses meios dimples, temps e typos
urbanos, como uma popular:io excluida e uma viv6ncia cm um mao cxterno ao

padrao de comportamento tradiciona]. Assim, sua obra denuncia uma prcocu
paq::io com questdes inerentes a 6poca moderns: a pobreza, o martino do tra
balho mecinico e a exclusio social, componentes da realidade da sociedade in-
dustrial.

O interesse de Picasso peso trabalho em jornais diirios anarquistas, que
traziam discuss6es e tradug6es de escritos anarquistas aos catalans, bem como
pubhcag6es de ilustrag:6es de sua autoria, e at6 mesmo sua experi&ncia com um
jornal fundado por ele, editado entre janeiro e abril de 1901, em Madri. o ,4#e

./apf#, apontam para um posicionamento vanguardista e uma consci&ncia polrtica
convergentes ao movimento simbolista cspanhol.t No jornal fundado pelo ar
tista, forum publicados trabalhos literirios e artfsticos dos principals vanguar-
distas de Madrid Barcelona, culos textos trazem uma linguagem politizada
anunciando a fd6ncia da civilizaS:fio, a rejeigao a autoridade do Estado e is teo
das e is regras da arte, reclamando espontaneidade para a anc e para a vida
mostrando em que medida, na Espanha do s6cdo XIX, arte e poHtica estavam
fortemente relacionadas.2 Mas o trabalho em jornais permitiu, ainda, a Picasso
utihzar os memos do desenho e da gravura com grande flexibilidade, distance

.EIGFITEN. 1 989: 37
EIG} ITllN, 1989: 20
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ando-se da arte acad6mica e levando sell trabalho a um grande n6mero de p6s-
soas e a uma maior insert:io na vida.3

.\o freqiientar o cafe Els Quatre Gets, um espago em que convlviam
ardseas e escritores \ anguardistas de Barcelona, entry 1 897 e 1903, Picasso [eve
contato com id6ias, estilos e temps que interessavam ao modernismo parisiensc
Picasso tamb6m se beneficiou das viagens que fez, permanecendo alguns perio
dos em Paris. Assam, quando plata O Rezru/a de .f//Za/z/7e B/ocB, o artista la estava
familiarizado com as quest6es correntes no meio vanguardista parisiense

Picasso entrou em contato com o trabalho de Daumier, atrav6s dos de
ethos do artiste em jornais que circulavam em Barcelona e tamb6m no cafe

Els Quatre Gets.' Assim como Daimiet, Picasso, em sells ands formativos, .in
t€ressa se peso trabalho em jornais e pda representagao de cents de rua e ativi
dames do trabalhador comum. Esse interesse de Picasso f vista no desenho de

1 897. O CanUadar (Lapis conte sabre pape1, 32 x 22,2 crn. b£useu Picasso, Bar-
celona), no qual o ardsca trabalha a pardr de . mn econornia de rneios. em um
desenho em linhas curves, ao mesmo tempo em quc se concentra na tat-efa de

ma pessoa humilde do povo ' Esse desenho demonstra um interesse
do artista

-l= = .=n n n= n

em utillza{ sua arte, o estilo e os meios com os quais trabalha, para chamar a
atengio para as esferas mais pobres da sociedade industrial e para o heroismo

delay na vidaer\=la.o a obra O I''aria de T rffJ,u C/aJJ-f (1862. Oled sabre lela, 67

x 93 cm. Ottau,a, Nations) Gallery of Canada), percebemos a critics social de
Daumier na expressao da pobreza do ambience e das pessoas. Para isso, Dau
mien submete as cores a predominancia das tonalidades de marrom e grata a tin-

to em pinceladas que deixam marcado seu pesto sobre o suporte.
N'os cotPos)

.:l:.. . . J - .

obsewamos como Daumier trabalha a partir de gestos curviXneos, utilizando f
forge da ]inha, do desenho, a medida que champ a atengao para o .. ]- --.

menino e

xausto a direita, para a mulher enctlrvada com o rosto fortemente mercado p-
das dificeis condic6es de sua vida, realidade que o gesto do artiste transcreve; e

para a ]ovem mie que carrega seu filho nos brazos com um heroismo pr6prio
do povo pobre quc enfrenta as dificuldades do cotidiano. . ..

Alguns aspectos da obra de Daumier podem ser relacionados a obra de
Picasso do MASP Em O Re/na/u de .fwZa///ge Bbd, a paleta de Picasso, reduzida a

um pequeno nimero de cores, e a utilizagao da linda curve na composiS:ao da
figure nos recordam o interesse do artista pda obra de Daumier. Tamb6m as
pmccladas qtle comp6em a face de Suzanne nos remetem ao tratamento que
Daumier di'is suns figuras, como se as modelasse com a tanta.

CATE. 1//: NICCUr,L'Y
LEIGFITEN, 1989: 3;
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Na aproximagio entre a obra de Daumier e a obra dos anos formativos
de Picasso, 6'kinda interessante ressaltar que, assim como Daumier, Picasso se
valeu do jornal, um meio de comunicagao de massa, para lever sua critics social
ao p6blico, aproximando a anc da vida diana, do cotidiano da populagao, e
ntercssando-sc pda representagiio do excluido

Nesse sentido, chamamos a atengao para a presenga em O Re/nn/a de
S'WZa///ze B/orZp do contato de Picasso com a obra de lsidre Novell. Picasso rela-
cionou-se com este artiste e tamb6m com Ricard Canals, Ricard Opisso, Ramon

Picnic e Joaquim stir em Barcelona. Eases arEisLas passaram peso ensino acad8
mico, por6m, ao abandonarem esse aprendizagem, voltaram-se para a pintura
da vida dos pobres, da area popular dc Sant Marti

Em um desenho de 1896, da s6rie Cr /z i ae B6&z (Colegio Ricardo 'v'i

l6s, Paris), Novell enfatiza a experimentagao formal na exp'essay da condigio
de vida dos marginalizados da civilizagao industrial. No desenho que deforma
as 6lguras e na economia de memos utilizada peso artista, podemos perceber uma
cent de excluidos.S Essen aspectos podem, tamb6m, ser obscrvados na obra de
Picasso, nos typos criados polo artiste. Assam como havia feito Novell, cm O
Lo#fo CBarcelona, 1904. Aqunrela sabre papal, 85 x 35 cm. N£useu Picasso, Bar-
celona\, Picasso exprime, atrav6s da bnha, a condigio do deseituido, a mis6ria
de um ser marginalizado

\ observagao das obras de Nonell e de Picasso lava-nos a concordar
com Leighten, para quem os temps dos miseriveis e marginalizados, expressos
em um estilo antiacad8mico, trazem uma posigao politico e uma conscidncta
social. em um momento dc crescimento industrial, is costas do sofrimcnto
humana. A autora champ a atengao para o cato de que o inovador uso das cores
e das formal. de uma tnaneira n:io acadamica, n:io dove ocultar os prop6sitos
do artista, que colocava gens meios a servigo de sells conteUdos

o monocrornattsmo azul como vemos em O Re/zz/a zie .fxRU/z//e /3/org
;urge. nas obras dc Picasso, relacionado is id6ias da mortc e do exclufdo e mar

ginalizado. Picasso se concentra na expressividade da cor. Desse modo, 6 im-
portante observer as obras reahzadas por Picasso ap6s o suicidio de seu amigo
Caries Casagemas, em Paris em fevereiro de 1901.7 E hesse memento que o
azul invade as obras de Picasso. Por6m, a obra E /ezra dg Car! f CaiaKemai(Paris,
]901. Oled sobre tele, 146 x 86 cm. blus6e d'Art bloderne de la Ville de Paris)

nos mostra tamb6m a presenga de todd Lima comunidade de excluidos da so

BT.UNT c Pool., 1962: 1
1 989= 32.

RICA-IARDSON, 1991: 180.
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ciedade industrial: prostitutes, calais pobres, e cents de maternidade. Estes sio
tamb6m os tomas das obras dos argos seguintes, do periodo azu].

l\.indo relacionada a monte de scu amigo, destaca-sc a obra de Picasso,
R#/ra/a de Caryef CaiaKemai lvorfa(1 901. Olga sabre madeira, 27 x 35 cm. blusfe
Picasso, Paris), cola referancia a Vail Gogh 6 bastante significativa. Nessa obra,

as cores expressionistas revclam as id6ias do artiste diante do suicidio de seu
amigo. Picasso trabalha com cores purrs evitando o tondismo. A area de ver-
melho intenso esb contraposta a champ da vein que irradia pinceladas de verde,
amarelo e vcrmelho. Essay cores qucntes ressaltam os trios amis e verdes da
face de Casagemas motto, cxpressando todo o horror da cdna. A pr6pria pin-
celada 6 uma marco da tensio do artista, uma marco que cxterna o fntimo c quc
encontramos nos auto-rctratos dc Van Gobah, um artiste com um interior con-
turbado que, assam como Casagcmas, suicidou-se com um tito. Percebemos que
o tratamento que Picasso dba tinto 6 o mesmo que encontramos em Van
Gogh, nas pinceladas que marcum a supcrHcie, colocando em evid6ncia que a
tinto 6 um mao material sobre a supcrficie plata, na criagao da experi6ncia da
pintura c da composiq:iio de uma id6ia. Ao determo-nos na aproximag:io entry a
obra de Picasso c a obra de Van Gogh, percebemos coma as cores e a mani-
pulag:io da tinto sabre o suporte cvitam o ilusionismo, mas trazem uma reali-
dade quc o artiste sofrc ou quer expressar.

O Rr/rnzo de .rxqu////e 23ZorB tamb6m nos sugere o contato de Picasso com
dois artistes do mao modcrnista espanho], Ramon Cases e Santiago Rusiiol.
Estes haviam vivido na vizinhanq:a bo8mia de Montmartre e forum importantes
para o contato de Picasso, durante os argos barcelonenses, com estilos, id6ias e
tomas dc interesse do modernismo parisienne.

Nos argos em que o artiste viva em Barcelona, Ramon Cases poderia
ser considcrado o principal retratista da sociedade catal£i.9 Cases produzia, expu-
nha e publicava em jornais de Barcelona, retratos grlificos de conhecidas perso
nalidades locais, de pali ticos e de artistes catalies.lO Atrav6s de Cases, Picasso
interessou-se por esse trabalho e percebeu as possibilidades disses retratos.
Esse inceresse mica evidence na aproximagio de Re/ra/o df Joan t/2da/ / Ug /oia
(1899-1 900. Car\ io, aquarela e cafe sabre papal, 47,6 x 27,6 cm. bluseu Picasso,
Barcelona) de Picasso e Rg/ra/a dgloa Ba@zi]za P r i(1 899. Car\ io e pastel sabre
papal, 62 x 28,5 cm. hluscu d'Art l\modern, Barcelona) de Cases.

O retrato de Picasso faz parte de uma s6rie de virios retratos de fre-
qtientadores do memo bo6mio de Barcelona. Picasso desenhou os retratos a par-

CATE. ///: N[CCUr.[.Y. 1 997: 1 33.
RICFIARDSON. 1 991 ; 1 1 5.
NICCULLY. /f/: RUBIN. 1996: 237
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ur do modelo e criou o funds de acordo com a ocupagio ou caracterizagiio do
retratado e tamb6m com cenirios neutros. O artiste ainda utilizou diferentcs

materials, nio tradicionais, como carvao, pastel 61eo diluido, aquarcla e at6
mcsmo cafe, para compor sua galeria de bo8mios. Atrav6s da t6cnica e do es-
tilo, Picasso concentra-se enn distinguir os indivfduos c ao incsmo tempo carac-
teriza-os enquanto participantes de um meir bo6mio.ti Mas, na aproximag:io
das obras dos doin artistes. devemos considerar a refer6ncia de Picasso ao tuba

Iho de Ramon Cases, na utilizag£io do desenho na composigao dos retratos, no
;eu interesse pdas figures e palos individuos quc compunham seu keio. Podc-
mos, kinda, observar a presenga dessas caracteristicas no Re/na/o de .S'wRzz//#e 13/ocg.

A compreensio dos ands formativos dc Picasso presented no Re/nn/o de
S'wRlaw//e /3Zocg, levou-nos tamb6m a investigar sua relax:io com a obra, as id6ias
as atividades de Santiago Rusifiol. Este foia fundador do gaff Els QuaEre Gags
atuando tambfm coma promotor da cultura nacional catala, da arte religiosa e
medieval catala, bem como da arte e da culture popular.

Rusifiol buscava resgatar essas formal artisticas opondo-se ao conser-
adorismo social e ao atraso cu)total da pr6spera burguesia industrial da Catalu.

nha. mas deus interesses nio cstavam distantes dos intcresses dos industrials ca-

talies. A estes tamb6m interessava o resgate da culture e da lingua catalis como
forma de crier uma identidade nacional catala, quc finesse frente ao poder ccn
tral da Espanha e fosse capaz de dar coesio e sentimentos de coletividade a
uma popular:fio em ample crescimento em Barcelona. Assim, a atividade de Ru
sifiol esteve relacionada ao catalanismo poll tico e cultural fomentado polos ricks
ndustriais de Barcelona

Por6m, devemos observer que n?io ha contradigao na proximidade de
Picasso dense memo vanguardista e de alguns de deus componentes relacionados

elite burguesa. Tats artistes, assam como Picasso, Cram criticos ao conserva-
dorismo artistico-cultural da elite catali. O interesse polo resgate de uma culture
c dc uma arte que se contrapunha a uma arte conservadora, is suns regras e
normas tradicionais ajudou a fomentar uma posture artfstica anarquica, contra
btlindo para o desenvolvimento do estilo de artistas que, assam coma Picasso,

voltavam-se para o canter excludente da sociedade industrial.
Falar em uma arte anarquista ou no anarquismo de Picasso nio diz res-

peito a observag:io de um artiste doutrinado por teorias politicos. Falamos em
um individuo sensivel is id6ias que veictllavam no meio que freqtientava, que se
relaciona com a sociedade, recebe a agro e reage diante da vida contemporanea:

artiste consciente de sua agro e participagao na hist6ria, que manipula sous

blCCULLY. /I/: RUBIN. 1996: 23S
[.E]G]-ITEN. 19S9:
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materials e busch seu pr6prio desenvolvimento. E hesse sentido que o desen-
volvimento do estilo 6 compreendido como um ataque formal a tradigao artisti-
ca o que para os contemporaneos de Picasso era o mesmo que atacar as formal
e as tradicdes da sociedade.tS A escolha dos temps das obras de Picasso csti
relacionada ao desenvolvimento de seu estilo. Picasso aproxima-se de temps po '

liticos, ao mesmo tempo em quc nega regras e t6cnicas estabelecidas para a arte
\ssim. o contato de Picasso com o memo vanguardista barcelon6s foi

mportante para seu distanciamento da arte acad6mica e para o desenvolvimen-
to de seu estilo. Estes attistas valorizaram a 2rte medieva) e a arte e a culttlra

popular (coma a pinLura vocix-a, o ex vote, o teatro de fantoches e o teatro de

tide. os modernistas catal:ies utilizaram formal rcligiosas retirando seu conte6-
do cat6]ico. Atrav6s de um posicionamento subversivo em relagao is formas de
poder, os artistes utilizaram as formal rituals e ardsdcas religiosas em atividades
e composig6es profanas. Santiago Rusifiol, por exemplo, esteve a frente de vi
das dessas iniciativas

Esse mesma posture subversive pode ser observada no trabalho de
Picasso atrav6s da okra .4; D af Jn##f (Barcelona, 1902. Olga sobre pained, 1 52
x 100 cm. hluseu Estatal Ermitage, Sio Petersburgo). Esse obra esb relaciona-
da a outras obras e esbogos do artiste realizados ap6s ter visitado o hospital-pri-
sio feminine de Saint-Lazare, no final do verso de 1901. As reclusas dessa pri
s:io interessavam ao meio cultural parisicnse do s6culo XIX e aos artistes que sc

oltavam para os temps urbanos como 6 o casa de Toulouse-Lautrec e de sua
ilustragao, '4 'S'aM/-Lamar?, de 1886, para a cape.da revista Le Mfrf/o/z. Picasso
tamb6m interessava-se pele temp urbano. Contudo, stxa obra nio localiza a cent
em um espago e tempo hist6ricos determinados, homo vemos na obra de Tou
louse.Lautrec. Nests. a mulher vestida com o uniforms da prisao e usando a

touch que a identiflca coma uma siRilitica escreve uma carta.]5 Ja na obra de
Picasso, as figures n:io usam roupas contemporaneas da prisao, nem a touch

que poderia identifici-las como mulhercs doentes. Anterior a obra final .4;
D//aJ Jp#Zr, o pr6prlo Picasso realizou um estudo (Barcelona, 1 902. Lapis sabre

papal, 45 x 32 cm. blus6e Picasso, Paris) em qtle uma das mulheres usa a tonga
das internal da prisao. As primeiras obras de Picasso, reahzadas a parter de
Saint-Lazare. trazem-nos refer6ncias ao local, come a foote do jardim da prisao
ou as toucas brancas usadas pdas internas. Essas refer6ncias sao, aos poucos,
abandonadas em favor de imagens atemporais.ta Assim, 6 interessante perceber

[.EIG]-ITEN, 1989: 6-10.
KAPr.AN
RICA-l/\RDSON. 1991: 218-224.
BOARD]NGFIAb't. 1997: 46-48
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que, entre o desenho rea]izado para a obra . 4.r J)//ai .1/7Pv2r e a obra final, Picasso
substituia touch polo lengo. A parter desse momento, Picasso se expressa atta.
6s da economic dc mcios. do dcsenho. do monocromatismo azul c da forma

religiosa no tratarr\ento de um fema profano. Com a simplificag:io dos meios da
pintura e a aIDs:io a cern da Visitagao, Picasso cvoca a condit:io sacrificada cigs.
sas mulheres, o pesado pardo que a vida Ices havia colocado sobre os ombros.
A.shim. como scot-reu com a comunidadc ardstica de Barcelona, Picasso rl:io so-

l€Rt€ viu a arte religiosa cm tcrmos artfsticos e seculares, cnquanto pinturas c
esculturas, como tamb6m se intcressou polo seu poderoso sistema simb61ico.

Uma aproximagio entre 4 P£3f/aida (j60V.1614. Oled sabre tele, 97 x
cm. Biblioteca de Investigagao c Colegao Dumbarton Oaks, \washington

L).C.) de EI Greco e a obra ,4; Z) i /rw/if de Picasso f sugerida por Richardson,
quc nos mostra novamente a confRu6ncia dc intel-eases do attista c do mao mo-
dcrnista catalio.t8 De acordo com Lopera (1996), a arte de EI Greco chamou a
atcng:io de artistes, no s6culo XIX, quc se interessavam pda investigagao dos
problemas estruturais e espaciais da arte e introduziram a distorgao na cons.
drug:io da imagem.tO No meio catal:io, EI Greco era observado como um artiste
quc abriu m:io de formal e cores naturais c da perspective can6nica cm fungao
de uma arte mats imaginative.20 O intercsse pda obra de EI Greco devil-se a
sua associag::io a livre busch pda cxprcssividadc c a valorizagao do attista em.
quanto um modelo de liberdade e criatividade.ZI

Em ..4 1:/zi;fzzFZa podemos observer como EI Greco utilize a verticalida-
:le c a deformag:io com um prop6sito expressivo. Subs figuras vcrticais obcdc-
ccm ipr6pria extensio da tele c as cores maid ou memos luminosas em con-
trasts cream ritmos expressivos. Quando observamos as obras de Picasso dos
argos formativos, percebemos como ele se concentra nessa capacidadc cxpres-
siva dos meios artisticos, utilizando-a para crier sous sexes sofridos e descar-
nados do periodo azu], chamando a atengfio para uma trag6dia moral e fTsica.

Picasso relaciona Germaine Pichot e essa populagao excluida e mar
ginalizada. Em i\{///%er fa/# Le#fa(Barcelona, 1902. Oled sobrc tele, 46 x 40,8 cm
Colegio Pardcular>, Germaine Pichot esb represcntada no ambience azul, usan
do clm lengo no formato das toucas de Saint-Lazard e a frcnte de um arco que
Picasso punta em outras obras quc tratam o tcma da mulhcr, realizadas a partir
de subs idas a Saint-Lazard, como em .Hi .Dwa.r .7/7wZi.?Z A associagao entre Ger

Kz\Pla\N. 1992: 59.
2-224

///: ).'ll [.]CUA. 1 996: 29.
GANZ/\r.EZ: 1 1 5.

.NC} IEZ, 1993:
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maine Pichot e as obras que tratam o temp da mulder marginalizada e sofredora

pode ser compreendida pelo fate de Gertnaine ester diretamente relaclonada a
morse de Casagemas. De acordo calm Raff (1974), por vi'ios ands Picasso a
consideraria coma a responsavel pda morte do amigo, associando-a com o tipo
de mulder fatal, com .im na representagio femlnina nope df i/if#.?/ blas, JV /Zfr
rapt Le#ro 6 tamb6m um retrato de uma mulder que convivia no mesmo ambien

te que Picasso, um ambiente que sc opurlha ao conservadorismo social, moral e
cultural da burgucsia

Esse oposig:io de Picasso ao conservadorismo moral e social da bur
guesia industrial e is regras tradicionais para a arte esb prescnte na obra do
MASP. Assim como A/z/ZZer rona Le#fa, a obra do MASP 6 tlm retrato de uma

lulher pertenccnte ao circulo de convivio de Picasso. Mas nenhum
elements

da okra nos indict quem 6 Suzanne Bloch ou a sua atividade. E atrav6s da for
:na, do trabalho com a linda curve, do monocromatismo azul e da pr6pria ren
mda de elementos contempor:infos do retrato que Picasso nos da a imagem de

uma personagem de um memo externo is regras c aos padr6es de compor
tamento tradicionais

Ha outta Rehn/a de .f#Z###f B/af# (Paris, 1904. 14,5 x 13,5 cm. Ascona,
Colec&o Netlbur\--Coral) de Picasso, em aquarela sobre cardio. Este obra 6

manor que o 61eo do MASP, levando a cher que tenha sido criada atrav6s de
uma sessio de pose para a realizagao da obra do MASP.24 Comparando os doin
retratos, pcrcebemos que, na aquarela, Suzanne usa roupas T chap6u .contem-
poraneos. Ja na obra do NLXSP, 6 maid clara a apfoximagio das.obras que
tratam o temp da mulder no periodo azul, tanto atrav6s da t6cnica e do estilo do
artista quanto ao que diz respeito a caracterizagao da figure

Um terceiro retrato de Suzanne Bloch 6 i\4 /Zer eP/ Xa/ Fema /Zo (Paris,

1904. Aquarela e dnEa sobre panel, 17,1 x 11,1 cm. Colegio Particular). Nessa
obra, atrav6s da linda expressive, Picasso alonga a 6lgura. O artiste trabalha
tamb6m com a contraposigao de pianos de cores purrs na criag:io de ritmos

expressivos. Esse tratamcnto nos remete ao intercssc de Picasso pdas obras de
EI Greco c ao interesse do mao artfstico catalfio pda madeira coma este artiste

compunha de madeira litre, sem a utilizagao das regras artisticas e da perspex '
uva canonica

Percebcmos que nos dots retr2tos de Suzanne existem relag6es com as

Imagers de mulheres do periods azul. Sio retratos cm que o artiste contorma
ua recuse is tegras artisticas tradicionais e replete sobre a relagao entry arte e

vida. Nesse sentido, Picasso aproxima-se da forma religiosa, subvertcndo-a ao

PEN ROSE c G01,DING, 1 974
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utilize-la no tratamento de um temp profano; evita regras de perspectiva e de
proporg6es can8nicas; concentra-se na expressividade da linda, do monocro
matismo, do gusto mercado sobre o suporte. Uma releig:io ao mundo contem-
poraneo e a arte da sociedade burguesa 6 perccbida em Re/puzo de .S'xRzz////e B/acg;
na t6cnica, no csti)o dc Picasso c na aus&ncia dc uma cat-actcrizagiio contem
poranea, o qtle nio quer diner que o mtlndo contemporanco nio deja atuante na

bra. Como vemos no Re//a/o de .fzrgzz///ze B/Of&, o cstilo que Picasso descnvolvc
nos argos formativos serve aos sells temps, vividos c observados na vida con-

temporanea. Para ipso, ele comp6e subs imagens atrav6s de t6cnicas e formal
que mellor servem a realidade que ele sofre no seu confronto com o mundo. E
esse realidade que esb presente na okra do MASA. Em um retrato de pose
tradiciona] Picasso replete sabre a arte na soctedade modcrna, recuse a arte
acad8mica e a luminosidadc e o colorado impressionists c p6s-impressionista,
cm fungao do monocromatismo azul, da linda e do gesto dramitico marcados
aa tele, trazendo-nos sua condenagao e recuse a civilizag:io industrial c is con-
dig6es desumanas e excludentes dessa civilizagao.
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ENTRE O CLASSiCO E O SUBLIME: SOBRE A 0BRA DE WILLIAM TURNER E

SUA RELAQAO COM AS TEORIAS DA PAISAGEM DO FINAL DO SECULO XVlil
E INICIO DO SECULO XIX

Luciana Taniguti Bertarelli
lubertarelli@Jahoo.com.for

O projeto de pesquisa em andamento tem coma loco a obra do pintor de pai
sagem ing16s William Turner produzida entry os argos de sua eleigao como
mcmbro da Royal Academy, cm 1799, c sua primeira viagem a Italia, em 1819.

Desde o inicio dc sua formal::io como artiste Turner demonstrou gran-
de intercsse por catistrofes que, em suns primciras obras, apareccm ligadas
principalmcnte a temps literirios (bfbbcos ou mito16gicos):. Nes se periods, ele
procurou desenvolver um instrumental pict6rico e plastico capaz de transmitir
cssas quest6es tragicas sem o auxilio dc recursos literirios. Assam, elaborou um
conjunto de obras que sc ligaram a doin modelos antag-5nicos de arte: a tradig?io
da pintura de paisagem clissica(maid precisamence, a tradigio pastoril) e as no
vas id6ias rominticas sobre arte, particularmente a representag:io do Sublime,
tcorizada por Edmund Burke.

Tcntaremos mostrar a seguir, a partir da anilise de tr61s pinturas, como
Turner prcservou a questao da catlistrofe ao bongo de todd a sua obra, no em-
tanto alterando os memos dc representagio da mesma.

O ano de 1799 pods scr considerado um ano decisivo na carreira de
Turner. Primeiramente porque ele 6 eleito membro associado da Royal Acade-
my de Londres, consagrando-sc cntre os mestres que representavam a tradiglio
da pintura na Inglaterra (cano Joshua Reb-noms e Richard \X'ilson). Em begun
do lugar porque, dcntro da academia, passotl a ter contato com obras primes de
brandes mestres, sendo assim introduzido is pinturas de Claude Lorrain z, um
dos maiores representantes da tradigfio pastoril de pintura de paisagem. E pro-
vavelmente hesse momento quc Turner percebc quc pods unit os temps tragi-
cos de seu interesse (pro\ cnientes do Sublimel a tradigio pascoril clissica que
seguia ate cntao

A.o longo do s6culo XVll, a concept?io da pintura de paisagem homo
mimesis da natureza foi aos poucos dando lugar a uma nova concept:io, de
criagiio ideal. Essay nov2s id6ias inspiradas na tradigiio c16ssica da poesia pas.
tori] e tamb6m na cena biblica da anunciaq:io aos pastores, conseguiram ser
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reconhccidas como uma forma mats ou mcnos crudita de arte, dando inicio ao
que chamamos de tradigiio pastoral 3

Essay pinturas tinham a Arcadia, ou o mundo de pastores da
antiguidade, tal como fora descrito por Virgllio nas GeagM.r, coma modelo de
paisagem ideal, na qual today cl2s devcriam ser moldadas. No contexto dessc
novo g6nero de pintura, praticado por artistas coma Poussin e Claude Lorrain,
a c6pia da natureza deixou de ser o objetivo 61timo da pintura dc paisagem,
passando a server apcnas como panto de partida para a construe:ao de uma vi
s?io idealizada de mundi. Os elementos da natureza elam agora selecionados,

depurados e reorganizados cm uma composigao artificialmente arranjada, capaz
de s€r percorrida passe a passo Os pianos intercalados obrigavam a uma leitura
lentz e gradual da paisagem, transmitindo assam uma sensagao de equilibrio e
harmoria.

Ncssas pinturas, os pastores Cram sempre representados em atividades
calmas ou de lazer, em paisagens agradaveis aos olhos e em dias belos, de clima
est6vel. Nessas paisagcns pastoris, o homcm reconciliava-se com a natureza

Nicolas Poussin e Claude Lorrain tamb6m inovaram no g8nero da pin-

tura de paisagem ao introduzirem nessas cents idilicas, temps hist6ricos e mito-
16gicos que aproximavam a pintura de paisagem do g6nero mats noble da pin
ttlra de hist6ria

No memento de maier contato com os grander mestres da i:radii:io
paisagistica italiano, Turner seguiu sua atragao por tomas de catastrofes, concen-
trando-se assim na representag?io de paisagens que compreendessem hist6rias
de conteidos especialmente tragicos, em gerd derivados do ci.none antigo. Este
solugao permitia projetar nas paisagens construidas uma atmosfera Lorrainiana,
uma marcada tragica revelada por uma virada inesperada do destino, que per
mitia a ele alcangar em sua pintura argo de um efeito sublime que ele desejava
retratar

Um exemplo dpico dessa sintese original de Turner entre elementos da
pintura de paisagem ideal e sentimentos sublimes pode ser encontrado no qua
Xto Bide Coilstmindo CadaW o£f o ascimletlto do ImP€do Cada@n€s, de '\.$\.S. A. p\n
tuna certamente n?io pode ser considerada uma tipica pintura pastoril, mas apre
senta elementos que se ligam a esse tradigao, como veremos. O quadro encon-
tra-se hole na Nationale Gallery de Londres, ao lido da pintura de Claude Lor
rain, Paco de .l\4ar rom Ewbaxg//e d# Ra/#&a do .fabZ, de 1648. A associagao foi na

verdade uma exig6ncia de Turner, que via em Claude uma meta a ser alcangada

1-aunt, John Dixon (orO. Tour Pai/anu/ I.P//dcuPe. Saudi

Washington, 1992
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e superada. Esse pintura pode ser entendida como um estudo do quadro do v6
Iho mestre. mas tamb6m e acima dc tudo, como uma declarag:io do desejo de

Turner de ser digno dc poster-se a seu lido
A pintura 6 tamb6m a primeira de uma s6rie de tr6s sobre a .E//efau, de

\rirgilio(escrita no s6culo Id.C.): O Der&bfa da //zvp#-za Ca agf#a, de 1817 e Dada
On&#a/zdo o Egz/@a /e///o da Fmxa, de 1828. O livro narra a hist6ria de En6ias,
Rilho de Anquises e Afrodite, destinado a cesar-se com Lavfnia e a funder assim,
Lima nova e major Tr6ia, parte dc uma grande nagin que vida a ser Roma. Ao
longo de sua viagem pelo ocidente, En6ias passe por Cartago, na Africa, olde
conhece a Rainha Dido, que se apaixona por ele. Os dcuses, nio desejando o
casamento entry Dido e En6ias, ordcnam qtxc ele vi cmbora, deixando a ela o
final tragico: a rainha queima o proprio compo em uma fogueira feith com os
objetos do basal 6

O quadro D/do Ca i/rw;#do CbnCtlgo, por si s(5, nio nos transmits a tragi-
cidade da hist6ria literiria, quc sc torna presente apenas em assoctaglio com os

dois outros quadros da s6rie. E portanto intcressante que Turner tenha escolhi
do este quadro para ser exposto ao Indo de Lorrain, pois de todos da s6rie 6 o
que mils se aproxima de seu espirito de tranqtiilidade. Tanto a escolha do mo-
mento narrativo quanto a pr6pria composigao da pintura demonstram que
Turner, em 1815, encontrava-se ainda muito ligado a tradig:io pastoral, que via
no equilibrio e na harmonic qualidades essenciais para a construgao de uma
paisagem ideal. Por maid que desejasse abordar temps de conteido sublime,
sentia-se impelido a aproximar-se do universo harm6nico de Claude Lorrain

Nessa pintura o espectador 6 colocado em uma cent quake cotidiana da
construgao de Cartago -- ela n:io indict um moments especifico da hist6ria e
nem. prenuncia um acontectmento.

A calmaria do quadro revela que En6ias ainda nio passou pda cidade.
A. rainha fido, luminosa em um vestido azul e dourado, caminha em meir is
)bras da margem esquerda, supervisionando a construe:io da cidade. Mats a
frente, quatro criangas observam um banco de brinquedo, uma cent tipicamente
pastoril que transmite alegria e nos da a sensagao de que a cidade esb tranqtiila
O rio calmo mal perturba os barcos, aglomerados ao funds, e o sol, de uma
luminosidade dourada, 6 refletido harmoniosamente em todd a composig:io

Os pianos sio organizados de forma classics, levando o olhar de um
[ado ao outro. A ]eitura gradual sai do primeiro piano, de cores vivas e maior
nitidez, paisa por um plano intermediirio mats palido at6 chegar ao fundo,
olde a cidade 6 representada como uma manchu cinzenta. E interessante notar

Bockcmuhl. blichncl. T/rn/rr. I.isboa: Taschcn. 1 993
Schmidt, Joel. I)frfp/v.ido dp A/ffD/Zg; C/qgd f Rama//a. I.isboa: Edict
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come Turner posiciona coda uma das construg6es cm um angelo diferente --
ma clara demonstragao de seu dominio sobre a perspective linear, materia que

dcpois, em 191 1, passaria a ensinar na Royal Acadcm);
Em today as pinturas desta s6rie sobre Dido vemos a cidade em seu

limits, no encontro com as 6guas -- elsa 6 uma das a]us6cs a Paco de ]Wa/' ra/p/
.E/P/fPang/ve da RaJ;#&a do .fa&Z. A la cicada sobreposigao de pianos, a composig:io
em forma de ''u '', com doin blocos verticais a esquerda c a direita, a paleta de
cores (azu!. verde. marrom, amarelo e bianco) c principalmente a vista do sol
dircto, sem intermediag:io de nuvens, sio tamb6m refer&ncias ao quadro dc
Claude Lorrain

Today cssas caracteristicas citadas aproximam Turner da tradigao pas'
torn, pris em gerd, transmitem ao espectador a sensagao de harmonic do ho-
mem com a naturcza. Mas kinda que neste quadro qtle ele cscoheu para ladcar
a pintura de Claude Lorrain, o moments representado nio sega trligico em si,
n:io ha como separar a personagem de Dido de seu final catastr6fico. Podcmos
at6 diner qtle a Rainha Dido 6 uma alusio a Rainha do Saba, de Lorrain -- mas a
temitica escolhida por Turner se aproxima muito mais do sublime

No 'unto Uwza !nvesdgagie FiiasdHlca Sabre a Oage77z de Nassau l&ias do
.S'w&/!/me e do £3e/o. escrito em 1757, o te6rico Edmund Burke busch formal de
representar o sentimento que champ de sublime. Segundo ele, certas id6ias irl
compreensiveis a mente humana, como as forges da natureza, Deus c a matte
provocam um conjunto de sentimentos e sensag6es que misturam deslumbra-
mento e horror. O livro debruga-se sobre correspondcntes em forma, cor c
composig:io disses sentimentos, a16m de descrevcr in6meras situag6es gerado-
ras do sublime. Nas palavras do pr6prio Burke

Tudo qt
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pct'igo,
)do anilooc
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clue scja dc nIgH:
consutui uma ft)ntc

J??a !nvef$gag c riiesaFlca Sabre a OHgenr de Nossas Idgias da S b£i?7ze e do
Be/o 6 apenas um exemplo das novak id6ias sobre arte que surgiram ao bongo do
iculo XVIII. A pin03ra, que at6 entio represents\-a a realidade(ainda que idea

lizada), passou a ser vista como um vefculo de compreensao do sentimento in
tenor do artiste 8. A tradicional hierarquia de g6neros foi sendo modificada,
pois dense porto de vista, uma pintura de paisagem estava apta a transmiur
sentimentos tanto quanto uma pintura de hist6ria. O assunto por detrfs dos

Burke, Edmund. In: Um,/ /lv/'eif&afla FIZal#;f .fain £z O/@em dz Na.rrai /rlz';al da J#h#n'f' f dzo 13efa. Sio Pa

Papirus, 1993
\rgan, G.C. .Hrfr .A4adzn/d. Sio Paulo: Cia das
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temps e g6neros era o proprio subjetivismo do artiste, a tradugao (em sentimen-
[os c sensag6es) dc sua relagao com o munro

O sublime, por exemplo, deRniu a relax:ao do homem com a natureza
de uma forma negative. E muito provavel que Turner tenha fido contato com
essay id6ias logo no infcio de sua carreira, identificando-se com os temps tri-
gicos. Podcriamos diner que mesmo em suns primciras pinturas de paisagem
(que aderem a um modelo narrati\ o) Turner la se encontra\-a preocupado com
a transmissio dc sentimentos sublimes atrav6s da pintura.

A. an61ise de um outdo qtladro, anterior a s6rie sabre a rainha de Carta-

go, pods nos mostrar o quanto as quest6es relatives a representag:io de senn
centos encontra\ am se no univelso irnediato das preocupag6es do artisca(maid
especificamente, a questao da representagfio dc scntimentos sublimes em pin-
Oltah. Xempes ade dc tqeve: .4nfbaf e o Ex rite atrapesiando os iaiPes, de \ 8\2, € um2.

obra significativa de Turner, pois ela prcnuncia dc forma espantosa os trabalhos
do fim de sua carreira. O temp revere-se a uma passagem da HhM/h de Raa'a de
Tito Livid e conte como o Ifder cartagin8s, enfrentando inimigos e todas as
adversidades de tempo, incluindo uma das mats pesadas nevascas registradas na
regi:io alpha, atravessou as enormes montanhas com sells 38 elefantes em
diregao a Italia. Seu ex6rcito foi largamente dizimado nessa travessia, e Tito
Livid vincula esse epis6dio ao inicio da ll Guerra Pinica

O quadro pods ser dividido em dais pianos. A frente, vemos uma cern
detalhada: um homem protege corpos caidos contra a agressao de um soldado,
a esquerda pessoas socorrem morton e feridos e a direita, tr6s figures observam
o ex6rcito cartagin6s, que avanga por todos os lados, aparecendo mais nitida-
mente no canto inferior direito da composig:io.

O plano de fundo lembra um vale, com montanhas a direita e ao cen
tro, encobertas pda massa escura da tempcstade. O sol, tamb6m envolto cm
uma capula de nuvens, abre uma grande clareira quc se replete na massa bianca
]a neve a direita.

A grande importancia dense quadro asta na representagiio da tempes'
tide de neve. Aqui, o problems do movimento presence em pinturas anteriores
6 resolvido por Turner de forma inovadora, pois ao inv6s de buscar uma repre-
sentaS::io realista, o artiste transforms o pr6prio quadro numb composig:io tem-
pestuosa

A pincelada aparente conduz o olhar ao movimento circular que acom-
panha o desenho em espira] da tempestade. Com esse movimento o plano de
fundo avanga em diregao ao espectador, num efeito oposto ao que se buscat-a

Gombrich, R.Ft. .,4 Herd/h da H4Hp. Rio dc Jane

Schmidt,Joel. D;fh Z/h d .\4; lakh CmK r Ra/

[.tc Editors. 1 993
Lisbon: Edig6cs 70, 1985
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nas composig6es pastoris. A16m disso, ha um forte contrasts de luz e sombre
que gerd uma profundidade temporal. Diferentemente de uma perspective line-
ar, quc crib uma profundidade fisica ilus6ria, o contrasts dc luz e sombre reali-
:a um movimento de avango e recuo, que results numb pcrspectiva dinimica

A.shim, o espectador compreendc a tenapcstade de nave n:io pda sua
epresentag:io, mas pda turbul&ncia e instabilidade que sante -- muito similar ao

que sentiria se a presenciasse ao vivo. Nessa pintura, Turner kinda recorrc a li
teratura, mas se aproxima plasticamente das id6ias rom:inticas. Interessante 6 a
con\ ivfncia cntre estes dais modelos de represcntagio (clissico e romantico)
na obta desse pcriodo. Mesmo ap6s ter alcangado uma solugao t:io dramitica
quanto a que vemos na tempestade, ele kinda retornaria muitas vezes ao

>delo pastoral, mostrando-se dividido entre a tradig:io c as novak concepg6cs
artistlcas

Foi depots de sua primeira viagem a Italia, em 1819, quc Turner come-
gou a abandonar os tomas literirios. As hist6rias tragicas forum aos poucos sen
do substitufdas por catistrofes naturais como inc6ndios, tempestades, avalon.
claes e naufragios. Ainda que nio tenhamos tido tempo de aprofundar a ques-
tfio em nossa pesquisa, sabemos que na Italia Turner se deparou com climb e
paisagem completamente diversos e opostos ao clima e a paisagem que conhe-
cia da Inelaterra

Quest6es relacionadas iatmosfera Italiano tambfm chamaram muito a
;ua ateng:io. Nos esbogos de viagem podemos perceber quc ele se atevc molto

mats a ela do que aos detalhes compositivos. A grande quantidade de aquarelas
feith por ele hesse pcriodo mostra uma busch por captor a luz e as cores da
Italia em aprecns6es rapidas, espontaneas i3. Temos a impress:io de que durante
a viagem Turner permitiu-se grande liberdade e a parter dai elaborou esbogos
sensiveis, quc captaram seu sentimento em relax:io iquclas paisagcns.

O ncfndio da Casa dos Lordese dos Con7}ftls, 16de Olli bra de 1834 € um

quadra quc nio pertence ao periodo estudado ncsta pesquisa. Pintado em 1 835:
faz parte da Ease madera de Turner, sendo um posco anterior aos quadros mats
famosos do fim de sua vida. Nile, Turner sc liberty completamente das refer6n-
cias literarias, pintando um inc&ndio real, presenciado por cle no dia 16 dc outu-
bro de 1 834, como indicado no dtuio.

A composigao tamb6m se difere dos quadros anteriores pda aus6ncia
de um sistema de pianos em seqti&ncia, que antes norteava a construgio das
paisagens. Hlt uma certs desordem que confunde a percepg:io do espago e que

Ostrowcr, Fal'ga. [Jlt/tll
Pou cU, Cecilia. T/r/'v/f'r.

Dias, Joie Can'alh., (i
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e da principalmente pele desenho da ponte a direita. Este segue uma pers-
pective linear somente at6 uma parte do quadro, gerardo uma certs disparidade
cntreasmetadesdacsqucrdaedadireita. . . . . .

A compreensao do rests da pintura tamb6m 6 obstruida pda malta de
nitidez. Tal malta de nitidez contribui molto para o sentimento de instabilidade e

inseguranS:a que o artista desejou crier, associando-os ao epis6dio tragico do in
c6ndio. No inicio de sua carreira, Turner se utilizava do recurso de diminuig:ao
da nitidez dos elementos representados para indicar distfncia: quanto mats ao
fundo se encontrasse o obleto, mellor a compreens2io de SUA forma, de acordo
com a tradigao da perspective a6rea inventada por Leonardo. No I re/rZ/a, a malta
de nitidez 6 usada como uma caracteristica expressive, quc aparcce no pnmciro

plano a esquerda, nos barcos ao centro e no inc6ndio ao fonda
De uma forma contradit6ria, sentimos tamb6m um certo deslumbra-

mento diante de tanta turbu16ncia. O movimento circular, o color das cores e o
contraste de luz e sombre nos geram uma inquietude que mistura meds e ad-
mifawio. O inc6ndio nos lila a Tt.toner e imultid:io que se amontoa para admi
:ar a beleza e lamentar a destruig:io causada pele togo, uma forge de certs for-
ma incontrolivel. Assim, Turner conscgtlc transmitir plenamente o sentimento

Sublime. libertando-se dos recursos literirios e tamb6m da tradigao pastoril,
olde o homem e a natureza coexistiam em harmonic. Em outras palavras, o
artiste descobre o potencial que se encontra nos recursos formats da pr6pna
pintura, fazendo dos elementos de luz e cor o veiculo de comunicaS:ao direta de
sous sentimentos ao espectador. Extender coma esse passagem ocorreu na
produq:ao de Turner, 6 o que nos levou a trabalhar com o periodo entre 1799 e
1819. olde os dois modelos de pintura dc paisagem: o classics e o romintico
aparecem associados de forma inusitada em sua obra.

Luciana Taniguti Bcrtarelli. Curse o segundo ano dc i\rtcs Plisticas nn Unicamp c rcaliza Q prolcto dc
Iniciagio CicntiHica com financiamcnto da Fapesp. Oricntadora: Claudia Valladio dc hlattos.
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VISOES E REVISOES DA TALHA NEOCLASSICA NA BAHIA

Luiz Alberto Ribciro Frcire, Prof.
larf@ufba.for

A nossa participagao neste I Encontro de Hist6ria da Arte do IFCH/UNl-
CAMP ''Revisio Historiogrlifica -- o estado da quest:io '' somcntc foi possivel
gragas ao apoio da Fundagio de Ampara a Pesquisa do Estado da Bahia --
FAPESB.

A invcstigagao da talha neoclissica no Brasil c na Bahia foi grandc-
mente pre)udicada nos sous principios, em 1940, polo preconccito dos primed
ros estudiosos da arte antiga brasileira, que, como cultores do barroco viram o
neocllissico com o mesmo preconceito com que os entusiastas do neoclissico
tinham visto o barroco no final do s6culo dezoito e parte do dezenove. As
ttldes do barroco passaram a defeito, assim como os dcfeitos do neoclissico
foram as suns virtudes no passado.

Na maioria dos autores nacionais constatamos este posture, que des-
prezava as obras neoclassicas, pols sua simplicidade e despojamento Cram vistas
coma "pobrcza '', ou ''decad6ncia ''. Na Bahia, Marieta Alves encarna este senn
ments, quando afirma ao analisar a decoragao intcrna da lgreja de Santana:

r\ inx asia ncc,dis

lguragao do gl
do comcgo do s6cula XIX

dc Tcnlplo, privando-nos dc
lgrcla, contratada postcriot

cull X]X -- "stupidc si&cle '

rcspcttou o t'cta
thccct' n ol)ra d{

'.:--Jose X{'

tla capcla-
iador F:

-o Filpucii
;co Gomes Cc

tdou bcm inspiracl

F

Logo adiante, no paragrafo seguinte a historiadora se contradiz:

Por alta dc docunlcntos, dcixamos dc inHormar a quc nlcstrc cntalhador sc dcx-c o atual harmonioso coc
tpcla i-nor, altarcs do corps da lgrcla, tribunal sobrc portal, palpitos c colo, scndo fora dc dQ\ edit q

;sa gran(tc obt'a sc cxccutou cntrc 1 810 c 1 8982.

qucm qualify

M.arieta Alves ao conhecer profundamente os arquivos das instituig6es
religiosas c ao conviver com os interiores ornamentados, defrontando-se com a
enorme quantidade e quabdade da talha neoclissica baiana, teve que, muitas
vezes, admitir e reconhecer as virtudes desta manifestacio artfstica

O preconceito mencionado marcos as tipologias retabilfsticas construe
das polos historiadores pioneiros, this classi6icag6es remontam a 1941, ano da
pubhcagao de ''Arquitetura dos jesuitas no Brasil ''. Neste artigo Lucio Costa
prop6e uma classificagio estili.stick e crono16gica para os retibulos barrocos das

\r.VES. hl:
Idcm. idcm

lgt'cja (to SS. Sa. Santana. S: /ajar: Pref'acura do Salvador: )52. 24 P. il. P. 14
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grejas jesuiticas no Brasil, assim deHnida: "classicismo barroco" - I '. Fins do
6culo XVI e primeira metade do s6culo XVll; "romanicismo barroco" - 2''
meadow e segundo metade do s6culo XVll e princfpios do s6culo XVlll, "gob
cismo bart-oco" - 3'. Primeira metade c meados do s6culo XVlll; e "renal
centismo barroco" - 4'. segundo metade do s6culo XVlll e principios do s6culo
XIX3. O autos chega a aprcsentar uma prancha com quatro desenhos de reta-
bulos que seriam os arqu6tipos das qtlatro fasts e estilos.

Considerando a data do estudo, cncontramos algtlns problemas impos

tos por este classiRcagao, o primeiro delis 6 o de considerar os fen8menos
ar-

tisticos como um eterno repetir cfclico dc uma evolug:io que comega na annum

dade clissica, passe pdas variag6es medievais c novamente retorna ao classico,
dcsconsiderando a autonomic estilistica do rococ(3. O segundo diz respeito aos

arqu6tipos formats, que muito reduzem a complexa e variada conformal:io
plistica dos exemplares, principalmente no cano dos retibulos do terceiro e
quarto grupo.

terceiro problems e para n6s mats grave, 6 a exclusio da faso neo-
classica, pols a quarts faso denominada ''renascentismo barroco" 6 exemplifi-
cada por um arqu6tipo retabular rococo, embora a periodizagao coincida com a
do surgimcnto ie modelos neoclissicos, principalmentc na Bahia. Este omissio
explica-se peso hto do tutor ter feito o scu esnido baseado nas igrejas das

cases

]esuiticas e de tcr dado maid atengao aos excmplares mineiros, regiao olde a
talha neoclissica 6 incipiente, na identificag:io dos arqu6tipos das duas iltimas

O segundo historiador a tratar do assunto foi Paulo F. Santos no seu
livro "0 Barroco e o jesuitico na arquitetura do Brasil '', publica.do em 1951
Nests obra. a semelhanca de Lucio Costa, o Rotor trata da arquitetura dos
jesuitas propondo uma classificagao retabilfstica, a parter dos tipos presented nas
igrejas da Companhia de Jes- s, identiRicando quaLro grupos de retibulos bar
cocos diretamente vinculados ao estilo e a 6poca em que vigoraram, inovando

quanto ao tratamento por grupos, o que alarga a percepS:io da variedade dos
typos, diferindo ncst€ ponto da classificagao de Lucio Costa. Os grupos defini-
dos por Paulo F. Santos sio os seguintes: "l ' Grupo:Retibulos proto-barrocos
(fins do s6c. XVI e princfplos do XVII); 2' Grupo: Reeibulos banoco-seiscen
vistas (Segundo metade do s6c. XVll e principios do s6c. XV]1]); 3. Grupo
Retibulos barroco setecentistas(princrpios a meadow do s6c. X\fill); 4' Grupo

faces
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Retibulos barroco-rococ6s (meadow a lens do s6c. XVlll e principios do

Contudo. este classificagao continua a nio abranger a complexidade c
riagao formal que estes retibulos passaram a ter a parter do bart-oco setecen-

usta, diED ''joanino '', quando a libcrdadc fot'mal do rnoinento, permitlu
artistes uma experimentagao plastics sem precedentes, determinando o surgi-
mento de tipologias regionals brasileiras

Paulo Santos. n:io conseguc contudo, se desvcncilhar do preconceito
historiografico da 6poca, que privilegiava o barroco em detrimento do neoc16s-

sico, esqtlecendo-se de incluir um grupo que correspondesse aos retibulos
neoclissicos apesar de ter reconhecido, que atrav6s dos retibulos ''o proccsso
evolutivo do )esuitico post-renasccntista ao Barr-oco e do Barroco ao Neoclas
sico oitocentista pode ser segundo neles com muita facilidade e clareza

Se a tipologia de Santos nio alcanga a variagao formal dos rctibulos
setecentistas, e mesmo as identidades plasticas das diversas regidcs brasileiras,

alcanga memos kinda a do grupo denominado como 'barroco-rococo ', em qt)e o
hibridismo formal amplia a diversidade destas pegas. lsto tamb6m se deve no-
vamente a fixacito do tutor na arte das imre)as jesuiticas, nio constando nelas
altares ncoclissicos cm virtude dc terem sido executados numb 6poca cm quc a

Cornpanhia de Jestxs la havia fido expulsa do Brasil, estando despov"ados
lcus co16gios e cases

Outta classificagao estilistica proposta para facilitar o entendimento das
transformag{5es formais destas pegas de talha foi concebida por Germain Bazin
em 1856 e diwilgada no seu livro "A arquitetura religiosa barroca no Brasil
Tal classificac?io baseada inteiramente nos modelos retabulares portugueses

considers virios aspectos como a estrutura dos retabulos, o estilo, a localizagao
das peq:as e sua ornamentagao, chegando a utilizar termos vagos como 'arqui
tet6nico ' para caracterizar alguns tipos. O maid importantc nests classinlcagao 6
a indus:io de um tips eminentemente neoclassico, inclusio possibilitada pda
atitude despida de preconceitos, favorecida pda formagao francesa do tutor
Entretanto asta classificagio, a16m de confuse, por considerar virios aspectos,
continua a n:io dar conte da imensa variedade formal c especinicidades locais
dos typos barrocos setecentistas, rococ6s, hfbridos e principalmente neoclis

Na abordagem que fizemos dos retibulos neoc16ssicos baianos procu'
ramos abranger a complexidade tipo1(5gica, fugindo do reducionismo praticado

xlx)

slcos
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no passado. Definimos identidades formats atrav6s dos elementos que arrema.
tam as cstruturas e deixamos de Indo na classi6lcagiio o aspects estilfstico, dado
o grande hibridismo vcriRcado. Dente modo identificamos onzc typos diferen
tes dc retibulos concebidos na Bahia do sfculo XIX, sets doles s:io baldaquinos,

sega estruturas arquitetonicas mats ou memos aut6nomas cm relagio a parade
do fundo da capela-mor e cinco sio parietais, totalmente dependcntes da pa

O tips ''baldaquino at-rematado por cipula vazada sobre volutas'' re.
percutiu muito cm outras igrelas bananas, tal repercussio se dove ao cato do mo.
dclo pcrtencer ao culto mats pope.liar da Bahia, o do Scnhor do BonRm c polo
fate do cntalhador Joaquim Francisco dc Matos Roseira ter trabalhado no
canteiro dc obras do Bonfim e se responsabilizar por algumas reinterprctag6es
do modelo cm outras igrelas onde trabalhou

Sate dos once tipos se mantiveram isolados nos sells exemplares funds
doles, nico sends reinterpretados cm outras igrejas. Dois tipos, o ''Baldaqt.lino
arrematado por front:io curvo c capula bulbosa '' e o ''Baldaquino arrematado
por c6pula de barrcte de c16rigo e alegorias das virtude '', repercutiram posco
sendo coda um reinterpretado em maid um exemplar, a16m do exemplar fun
dador

Conforms mencionamos anteriormente a grande valorizag:io da talha
neoclissica baiana, devemos ao muse(51ogo c historiador da arte frances Ger.
main Bazin, que chegou a denunciar cm 1956, o preconccito intelectual contra

rococo c o neoclassico, quando se refere a decoraq:fio da lgreja da Palma:
Apenas o preconceito barroco, que damian no Brasil, impede que Ihe sein da.

do o gusto valor''8. Este, com seu olhar pcrspicaz condicionado peta formagao
de origem, acostumado pda conviv6ncia no seu pals, com uma enorme varie-
dade e alta qualidade do ncoclissico c com um barroco que muito preservou o
espirito classico, soube em cinco pliginas da sua obra ''A arquitctura religiosa
barroca no Brasil '', nio s6 rcconhcccr as virtudes delta arte, como concluir c
apontar caminhos para pesquisas futures.

Basin primeiro cnfatizou o grande legado ncoclissico baiano dizendo:
'0 decor neoclissico 6 tio importante na Bahia, t:io numerosos sio os altares

dense estilo na "Roma negro '', que terminam por deixar no visitante surprcso a
lembranq:a paradoxal de uma cidadc ondc o neoclassicismo dominava a deco-
raS:io de igrejal"9. Realmente a reforms da tuba baiana no oitocentos foi tio
continua e sistemitica que quake nio restou de barroco, rococ6 ou hibridos,

rode
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muito cmbora o }egado salvo do s6culo dezoito deja de qualidade elevada, pu-
demos constatar que circa de vinte e tr6s igrejas tivcram SEIN talha reformada
No imbito estilfstico observou Bazin, que a evolugao da ornamentagfio nco-
clissica banana deu-se intimamente hgada ao rococ(3, conservando diversos ele-
mcntos deste estilo. Dividiu a ornamcntagiio banana cm dubs categories: dc
transit:io e completamente evoluida, caracterizando a primeira como a ''aplica.
q:ao do novo decor sabre uma estrutura antiga '' ou pda mistura do antigo e do
moderno sobre uma estrutura moderns. Este categoria foi cxcmpli6icada coma

retibulo da lgre)a de Nossa Senhora da Grata, o ret4bulo da matriz de Oli-
eira dos Campinhosto, o retibdo-mor da matriz dc Silo Francisco do Conde,

da matriz dc Itaparica, do Recolhimcnto dos Perd6es cm Salvador, altares cola-
Eerais da igreja do Convento carmelita de Santa Teresa

Como exemplos do ncoclissico completamcnte evolufdo, o estudioso
apontou as ornamentag6es da igrcla matrix dc N. Sra. do Pilaf e do Santuirio dc
N. Scnhor do Bonfim, dizendo ser o primciro exemplo a "obra-prima do estilo
neoclissico baiano '', e detectando nile resqufcios rococ6s nos ornatos renda-
dos, nos motivos c na prefer6ncia pda linda cspirali2. Finalmcnte declarou ser
este ornamentaglio elegante, requintada e de perfeitas proporg6est=

Na anilise estilistica engana-se Bazin, pois todo o resultado da reforms
oitoccntista gerou typos dc retibulos hibridos dc bartoco, rococ6 e neoclissico.
O typo retabilistico preferido das irmandades baianas, o de ''c6pula vazada so-
bre volutas'' t6m a sua estrutura inspirada em modelos barrocos concebidos por
Carlo Rainaldi, Carlo Fontana e Andrea Pozzo. neoclassicizado na Bahia atrav6s
do desafogo ornamental, da simplicidade estrtltural e ornamental, do abandono
do \ ocabulirio plastico barroco (anjos, cariatides, atlantes, grotescos, masca
riles, fanix, pelicanos e coda a \-ariagao), da troca das colunas helicoidais pdas
columns dc fustes retos, na 6nfase nos ornatos arquitetf)nicos classicos, no uso
da bicromia fundo bronco, ornatos cntalhados. dourados; no uso dc uma sim.
bologia essencid cencrada nas \ irtudes [eologais(Ff, esperanga e caridade ), pe
la submiss:io dos ornatos aos espagos arquitet8nicos, ornatos estes que sio fi-
nos, delicados e perdem o conte6do simb61ico em favor do sentido exclusiva-
mente decorativo.

Do outta exemplo da Ease evolujda, a ornamentagao da igreja da Or.
dem Terceira de Sio Francisco, disse o historiador frances ser inteiramente
neoclfssico com alguns elementos do estilo Luis XVI, como costas de flores, la
gos interligados, guirlandas, volutas e contravolutas do arremate do arco

ide#i, i:lifieiJI.
/dm. n. 307-308

/dzw, P. 308-309
de//}. f{)ide/}l.
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cruzeirot4. Deu como contemporanea a este decorag:io, a da igrela dos Tercei-
ros de Sio Domingos de Gusm2io, que teria sido feith em cerca de 1828, assim
como apontou as relax:6es formats entre o retibulo-mor dos domtnicanos e o
retibulo-mor da igrela da Ordem Terceira de Sio Francisco do Porto

Na verdade a decoragao da igre)a dos terceiros franciscanos estlt muito

distaste cronologcamente da dos terceiros dominicanos, pois os primeiro re-
formaram sua talha entre 1827 e 1835 e os segundos entry 1871 e 1888. Con-
tudo Bazin acerta ao relacionar a influ&ncia do estilo Luis XVI na talha neo
clissica banana, mesmo porque este estilo reflete uma faso em que rococ(1) e o
neoclissico conviviam hat-monicamente, conviv8ncia este que na Bahia se faz
harmonica inclusive com o barroco. A proximidade do retibulo-mor dos ter-
ceiros dominicanos da Bahia com os tcrceiros franciscanos do Porto 6 ftagrante

c pda primeira vez analisada profundamente na nossa tess
r''" r':)bservou que o ''espirito neoclissico fez renascer a forma rom6nica do

LIPO 7" (da [ipologia rctabular que construiu), Justjnicando que o retorno As
formas do s6culo precedente foi caracteristica gerd do neoclAssico em todos
raises
r"' Acerca dos retabulos, atentou para a tend6ncia de fina-los a parede c
para a variagao dos arremates. Suns conclus6es gerais sobre o fen8meno baiano
foram sintetizadas fiestas fuses

Bahia uma vcrdadcira cscola dc cntalhaclorcs ncoclissicos, cap'zcs 'lc invcntat ' formal qf)vas

: =T.£:H::::.::=,=::e£:=;=='n::'£====:L=t£=::=:X;:m;;W;

=:r'' :'K=liRbi:a:E:K EHU HylH
rnctcristicas tcacionirias, quc provocou cspontancamcntc a rcicig:io do cstilo tococ6, banindo impiedosa

ltc Q ago dc cuwas pa'a implantar a tigidcz dns linhas rct8s. A discflncia pcnnitiu poltanto iBahia crib

\ despeito do que disse Bazin constatamos na Bahia o desenvolv
mento de uma linguagem plastics continua e sistematica, com identidade pr6-
pria, criativa, inovadom e conservadora concomitantementc. Discordamos con
judo com a id6ia de encaixe das formal rococ6s, pols, na verdade, as informa-
g6es ardsticas do Luis XVI, ou selz de uma faso em que o neoclissico e o ro-
coc6 conviviam harmonicamerlte, fundaram a tradigao da tdha neoclissica ba=

ana. De cato a quantidade e qualidade do trabalho permanente das o6icinas
amadureceram uma maneira de fazed talha, que conjugava as formas do passado

rhea, P 309
{depJI, illide/}l.

FRFIRE. I.
B/\ZIN, Gc

lbcrto Ribciro. A Talhi
n, /Mw, P 310.

lcoclissiCR na Bahia. v. 1. p. 519-527



barroco c rococ6 com as atualizag6es do estilo neoclissico. Este Ultimo estilo
n:io s(5 estava presents na simplicidade, no despolamento e na infuse no voca
bulirio da arquitetura classics, mas sobretudo na proporgfio, no equilfbrio e har-
monia das formal e dos conjuntos.

conclL-iu tamb6m Basin quc o Rio dc Janeiro c a Bahia forum as linicas
regifies'', que assimilaram o estilo neoclissico misturado com rococ6 e que a

escola dc talha neoc15.ssica na Bahia foi tio pr6spera que se difundiu pda vizi-
ntna regi:io dc Sergipe. Notou kinda, um certo conservadorismo baiano na mu-
danga incessante de estilos c que a Bahia 6 um cano 6nico na arte luso-brasi-
leira, em que o neoclissico emerge naturalmente do rococ6, sendo Salvador a
6nica cidadc que manteve, durante tanto tempo no Brasil, o espirito inventive

e a boa qualidade da mao-de-obra''t8, havendo uma constincia na qualidade de
execugao, mcsmo fora da cidade, onde nio se note os efeitos da decad6ncia
provincialto

\s assertivas do paragrafo anterior sio extrcmamente pertinentes, ao
que podemos completar e explicitar, que a forge da linSiagem neoclissica bai
ana e a sistematizagao do seu programs ornamental dista bem das express6es
cariocas, shes superando no quesito unidade, coer6ncia e qualidade t6cnica e
cst6tica. A qualidade do lavor escult6rico da talha baiana e a beleza elegante de
suns formas s:io obscrv:ivcis com facilidade no imcnso patrim6nio decorativo
oitoccntista. Concluimos na nossa tele la referida, que o gran de inventividade
dos entalhadores, pintores c douradores baianos foi tio intense que se compare
ao ccnirio do s6culo dezoito, quando os artistes experimentaram uma liberdade

lventiva sem precedcntes, este liberdade nfio se estancou na Bahia oitocentista,
contrariando a tend8ncia dc estandartizagio das formal que o neoclissico ad
quiritl na Europa, especialmente na Franca. Tal arte permeada por tantas virtu
des forneceu padr6es c mio de obra especializada para o interior da entio pro-
vincia da Bahia e para as provincias circunvizinha, especialmente a provfncia de
Sergipe.

Conclufmos que, salvo algumas imprecis6es, frito do estligio embrio-
nltrio das pesquisas em arquivos, o olhar apurado de Bazin cm muito se confer

ou nas nossas observag6es: a talha na Bahia do s6culo XIX manteve expandiu

a qtxabdade t6cnica e est6tica do s6culo precedente, a tal porto que os entalha-
dores elaboraram retibulos complexos, superpovoados de imensas colunas e
arremates tridimensionais formados por superposig6es de elementos; o neoclis-
ico nio se introduziu abruptamente, mas de leve, numb simbiose estilistica que

conseguia se misturar com o mais antag6nico dos estilos, que era o barroco

/drzzp P 31 1
Ide/4. illide/Jf.
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O barroco permaneceu homo note conservadora, mas n:io s6,
tamb6m conviveu harmonicamcnte, garantindo a leveza, o frescor, e a elegancia
de um neoclissico que no funds afetou aquino que os homers do s6culo doze
move passaram a critical, aquino quc a nova moral religiosa, influenciada peso
pensamento iluminista passou a ver coma excessive, grotesca, indecente. A re-
forms atualizou o estilo quanto a limpeza de ornatos, pois estes passaram a
contrapor-se ao fundo bronco, dandy tranqtiilidade ao feel, possibilitando a
concentraq::io do fie] na mensagcm fundamental da f6. Tal concentrag:io exigitl
que os in6meros elementos simb61icos da talha barroca fosse destiouidos e so-
mente admitidos as quietas e solenes alegorias das virtudes cardeais e teologais.
Dente modo figuras de mulheres portando incora (esperanga), alice e cruz
(F6), coluna (fortaleza), arrodeada de meninos (a caridade), com re16gio (a
temperanga), corn um livro (a razio) subseitufram definitivamente os fanix, os
pelicanos, as cariatides, os atlantis, os grotescos, os mascar6es os anjos faguei
ros e todo o vocabulirio ornamental barroco

De Carlos Ott e Marieta Alves tivemos a base para a investigag:io nos
arquivos baianos, sendo as refer6ncias do historiador alemio radicado na Bahia,
as maid completes e precisas, visto que tinha o h6.tito de publicar as transcri-
g6es integrals dos documentos referidos no texto. Grande parte da documen-
tag:io que utilizamos, foi publicada por estes dois estudiosos, na integra ou em
excertos, e gragas a estes publicag6es pudemos conhecer documentos, que n:io
maid existem nos arquivos das irmandades baianas. Em primeira instincia o
nosso trabalho 6 uma compilag:io do conhecimento existente, mas uma compo
lag:io com nova sistemitica e abordagcm, em que alguns equivocos sio desfei-
tos e o conhecimento 6 ampliado, sobretudo no tocante aos aspectos estilisticos
e form ais

Nossa posture em relagao ao primeiro historiador da arte baiana, Ma-
ntel Querino, nio foi nem de desconEianga, nem de cr6dito toed. Este histo
riador, que fez a primeira hist6ria da arte baiana20 nos moldes da obra de Vasari,
colheu muita informal:io de pcssoas contemporaneas dos artistas, ou de pes-
oas que prefer\-avam a mem6ria oral do mtlndo da arte banana. O resultado 6

um texto dotado de certs imprecis?io, pr6pria da oralidade, mas com muitos
acertos, e em muitos cason 6nica conte, que se cotejada com os documentos,
coma Gizemos, ganham sentido e verdade.

QUl::RINO, hlanocl Ra
91 1. 252 P. i]

..Artistes \3al3iat os; ilidica€ies i)iograpl)ices. 2' cd.Bahia: OF6cinas da Fmpr
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A nossa anlilise partiu da visio critics destes quatro pilates da histo
riografia da arte baiana, blanuel Querino, l\larieta Al\ es, Carlos Ott c Germain
Bazin, c demonstra, que a hist6ria do ncocllissico no Brasil nio se rcstrinec a
Missio Artistica Francesa, como vem sendo abordada pda hist6ria mais difun-
lida, mas que ela pods ser contada com muita riqucza, atrav6s das artes fact'as
tradicionais, como a ornamental:?io em talha das igre)as na Bahia, alias, neste
pensamcnto nos alinhamos com Alberto Sousa, quc dernonstrou atrav6s da
arquitctura neoclissica recifense, que a hist6ria da arquitctura brasileira precise
de um reexame21. Aqua, propomos que o teexamc sega feith na hist6ria da arte
neoclissica brasileira, considcrando-se n:io s6 a arquitetura, coma tamb6m a
talha e as dcmais manifestag6es artisticas ocorridas em sodas as metr6poles

toccntistas do Brasil, Rccife c Salvador por cxemplo, e n:io somcnte, mcsmo
porque }a 6 conscnso quc os efeitos da Missio Ardstica Francesa n:io se fizcram
sentir nem mesmo nas provincias fisicamcnte limitro6es da corte carioca.

Luiz .Alberto Ribciro F d:t A EB /\ /Ur;B /\

SOUSA, Alberto Jose dc. Arquitcrura N issica BrasiJcira: Um Rccxamc. Sit) Paulo Phi, 1994, 120 p
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:OS BANDEIRANTES", DE HENRIQUE BERNARDELLI

Maraliz dc Castro Vieira Christo

maraliz@artnet.com.for/ maraliz@acessa.cc

\o longs de sua vida, Henrique Bernardelli (1857 1936). retomt)u por va'ins
momentos o tcma dos bandeirantes. Enfocando-o, na maioria das vezes, sob a

mesma perspective: longe da virilidade her(Sica de Apolo ou Hercules, freqtien-
tementc envelhecido e enfermo, camtnhando com o olhar prego ao horizonte,
submetido is vicissitudes da naturcza. .. . . .

Nessc texts analisaremos o primeiro quadra sabre o temp, ''Os Bandei-
rantes'', de 1889, pertencente ao MNBA, concentrando nossa ateng:io quanto a
escolha do pintor: representar os avcntureiros paulistas bebendo igua coma
animals

[ lcnriquc Bcrnardclli, O.r /u //dr;f I $89, bINB/\

30, 2002, P. 33-5
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A obra conjuga embates pr6prios ao final do s6culo XIX..
E um quadro de pintura hist6rica destinado a exposig:io nos sa16es e

meccnato oficial. Pintado na Italia, teria participado da Exposigao Universal dc
Paris, dc 18891, e, no ano segtlinte, da Exposigiio Gcral dc Bells Antes, a pr
mara do pcrfodo republicans, sendo adquirido polo llstado. Apcsar dc situar.
no g8nero da pintura hist6rica, a tele esvazia o personagem de seu heroismo,
mostrando-o em ag:io corriqueira, reveladora de sua fragilidade

O abandons da celebtaq::io, por parte dc H.enrique Bernardelli, foi sen-
tido polo p6blico da 6poca. Um colaborador da Rez,-hzu .r/D/.f£7ada, ''Xisto Gra-
phite'', assam, ironicamente, denuncia:

('1)ctllJult-ttt)s Q abet qio, belo stir ta)iattllo, {} clttadro dt) Sr. \leu }clne IXc lCirtlellt-- os \3f} del+Cltlles. \= tt})a gtatlde leia, e,

lido a ciPlictlQ do catalog) 'celeb)i'a a {11tda a acts t)i'a\~os e 9edtctot&rios ailiista$ de t60Q*, eases ){i lens tells {lltc

igor, peta disc)osif 1} dasji#nas prittcbeles o (}nadro det,;a cl)a/liar-st= - O desceltlfo d{,s t3.llldeira+ites.

d&cia ' destcs lio 6 ic: a)tlfcF io do Sr. Bcnlardelli, ttilFa /cttle 'celeb)lada ': oil, por Olftra: {i 'atld&cia ' a qitc disc 'celeb)la ' i
de cstttle } a(ilelles dolls ttiv11'els \3allde ratites, }i' Htlia osi€ Q t)}t?!t de e tlct} }fln<laa, }!c! presetiga dos Spits ! t Nlg)s, a\\!dos de

ella)tto ifl tha 'att aaa', aqtteiia de {tle os \bQlid€11cllitcs deralll tl t I €1'Q$cls protlas, ctlllit){ teltdt}, {ic ssatldo e escraillsaltdo tt€ios

cls tenttels e dcs:grfcles cr?/ pico da gratt£liosidade do se#ao, e is qit£tes, so})ral// ct sejos para :feCiltfar-se ePisodlfls dc

iacia e de )erolslttt}, de Pct e (t I)ane-- qllaltto a esse,jima !itlrea inlagltla€io do s chador, c etrar-a r€1ttlo et !alder, dlattte (!t}

quadra do Sr. H. {\crit.!rdclfi.

d !,id&o! {...)dias a

A 6nfase na posit:io ''humildc e inc6moda '' dos bandeirantes sc contra-
p6e a uma das primeiras representag6es do conquistador do sertlio, realizada
por Felix Tauna},, em 1841. Em sua tele O clfzFudor e a o#pa3, va-se um robusto
homem bianco ]tltando contra o animals. Ele subjuga a ong:a com as m:ios nuns,
como o fez o her6i grego H6rcdes, em seu primeiro trabalho, derrotando o
keio dc Nem6ia

Felix Tauna} (1795-1881) escolheu, ao contririo do que fora Bernal
deal, um momcnto afirmativo, Dade o conquistador se sobrep€5c aos perigos.
Taunay, professor c diretor da Academia Imperial de Bells Artes, pretendia
abrir caminho para a pintura hist6rica no Brasil, a parter do homcm do interior,
representado nos sells gestos her6icosS. Entrctanto, o final do s6c. XIX assistiri
ao desaparecimento do her6i clissico.

Este pardcipagio dc l-l(
Het dqite Bep:ardelZI. S\u Pau

.posigio cla Academia'
(1)lco sabre ucla. 1 .73 x
\ :\natomia das formns d

DUQUE, Gonzltga. .4 ./n'f
Campinas: h'lcrcado dc I.cti

p6tcsc avcntada por I.u

iriquc Bcrnardclli nio csti dc coda coi-nprovada. Ver: r.EE, h
991 ( b'lonografia, FAU-USP), nora 50.

Rr/Jana //h;i7?/da. Rio dc Janeiro, 03/0S/ 1 890, p.3.
,{NBA

cagador scrli para o crf rico Gonzaga Duquc o
anni;Zehu. Rio dc Janeiro: l-l. I,ombacl'ts & Cia., 1 888, cd.
s,1995, P. 31
ano Nligliaccia.

bc

alto do qua(]t'o (tc Taunay.
/\os c. dc T. Chiarclli,
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Sobrcmodo forte a cdna dos bandeirantes ao chao. Ela nos permite
ampliar as refer6ncias do artiste ou, pele menos, situar sua p?:?ibilidade. En
contramos tr6s momentos na H.ist6ria da Arte do s6culo XIX., nos quais o
beber igua do modo mats primldvo aparece: ern John Constable, U#/ f mz #a
pena df r/adore de 18116, retomado em O rHEa/ de 1826 7, c em Engine Deli
cto\x, candida #lorfa nlentejende mata lda a sese. \ 824-23B

\ama: John Conscablc, O /rea/, 1 826, National Gallcr},,.T.andres (dctalhc)
\baixo: Dclacroix, B //(flag /ar/alhrp//rlpHda m zu//da Jeep, 1 824-2S, Kung

As dubs tells de Constable enfatizam a harmonic. A juventude tendo a

natureza a seu dispor. Em Delacroix, o mesmo pesto apresenta signtficado
oposto Aqui, a vida esb ameagada. Um homem ferido, na solidio da planicie,
sada a side, sem que tenhamos a convicgao de sua sobreviv6ncia. Nesse as-

pecto Henrique Bernardelli torna-se mils pr6ximo de Delacroix. Sells banded
nantes espelham as privag6es e incertezas das longas caminhadas. O artiste an
tecipa uma temitica que s6 posteriormente seri abordada com relevo pelos
historiadores, como Alc6ntara Machado em t'''lda e //70#e do &a//de/na/zz? de 1 929 e

Sergio Buarque de yolanda, em seu Uvro Camzf/#ai F.#o#/11-ai de 1 957.
Delacroix nos enseja em sua tela, a16m da questao dos limites da sobre-

iv6ncia, outdo porto interessante de anilise: o temp dos ''briganti

\ lane near Fla.ford". Tate Gallcr}., I.ondtcs, 20,3 x 29,8, 61co sabre ucla
I'he cornfield", National Gallcr)-, T andres, 1 43 x 122 cm., 61co sobrc ucla.
4 ,wa#a4, ;1 27////ded fpl@a#d g/lr/vcluPr Zu& /#;rxl. Kunstmuscum, Bali\ca, 32 x 40
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O fen6meno do /pnga//i:ag;a t:efere-se a matginalizag:io de um nQmero
expressive de camponeses da Italia meridiona), principalmente a partir do final
do s6culo X.Vlll. Contririos a cxploragao dos proprictiirios de terras, refugia
vam-sc em florestas impenetravcis, ocupando todd a linda de montanhas que se
estende de Anc6na a Tcrracina. Sua imagem oscila de terriveis c sangu

Iteadores dc estradas a rominticos aventureiros fora da lei. As relag6es amo
roses, as fugas e, sobretudo, a monte forum momentos privilegiados pecos arps.
tas cm suns rcprcscntag6es.

Temp compartilhado por artistes franceses e italianos, de grande apelo
popular, dificilmcnte o &n&a/zihaWzo serif dcsconhccido dc Hcnrique BernardelH,
principalmcnte ap6s o seu ressurgimento no periodo da unificag:io italiano. N:io
6 descabido pensar numb aproximag:io entry &/?&a//i:clog;a c bandeirantismo. Base
ando-se na representag:io historiogrlifica da 6poca, relative aos bandeirantes,
cspirito de aventura, a relagfio conflituosa com a autoridadc constitufda e o cm.
brenhar-se pdas florestas, em grander grupos, seriam comuns a ambos. E pos-
slvel que o pintor tenha conscientemente procurado na hist6ria brasileira um
personagcm equivalente ao bandido italiano

Ao elegcr, cm 1889, os bandeirantes coma temp, Henrique Bernardelli
situa-se no final de um hiato quanto a constituigfio da mcm6ria bandeirante.

No s6culo XIVll e na primeira mctade do XVlll, a fain sobrc os ban-
deirantes, que n:io escreveram soba:e si pr6prios, restringia-se aos jesuitas c is
autoridades metropolitanas. Ambas salientaram a vio16ncia e a insubordinaQ:io
dos paulistas. Na segundo metade do s6culo XVlll, a imagem dos bandeirantes
seri reabilitada por dois cronistas, desccndcntes dos primciros povoadores da
Capitania de Sio Vicente: Frei Gaspar da bladrc dc Deus (1715-1 800) e Pedro
Taques de Almeida Pads Lome (1714-1777)9.

Entrctanto, esse esforgo na construgao da mem6ria bandeirante nio
teri continuidade no s6culo XIX, quando as ateng6es se voltavam para a vida
na Corte e para a hist6ria da administrag?io colonial. As refer6ncias aos avcn-
tureiros paulistas limitar-se-io ao viajante francis Auguste de Stint-Hlilairelo, as

sim com is obras historiogrificas de canter maid gerd de Soothe) (1774-1 843)

N[ADRl: DF DEUS, Gaspar, A4c'a'd]hr .para c7 FJ#/a'nlu da Cara
S:io Paulo, EDUSP, 1975 (1' cd. 1797). r.EXIT, I'cdro Taq

Sfia i)arlo e dos ierfi;es da p?fes/} a caPi&alia. \n\tac\ti(io c no\as dc A.€

Itatiaia, S. Paulo, EDUSP, 1980 (1' cd. 1771) c Nobiliarquia paul
1-1orizontc. lld. Itatiaia. S. Paulo. EDUSP. 1980

SAINT-l-llr.ACRE, Auguste, l>':uKaa' 'j.pna!,Mr& dp JJa /)a/v/a. Sio P:

ia de Sio
:s dc Almeida Pa
is., dc E. Taut
lna hist6rica c p(

Belo }-lorizontc, Fd
Nell;das dl:i N itias de

Belo l-lorizontc. fld.

ca]6gica, 5' cd., Bcl

Ed., EDUSP. 19
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e \rarnhagen (1 81 6-1 87Sy ', produzidas praticamente na primeira metade do si
..-l.. 'vlX

O hiato prescnte na historiografia sobre os bandeirantes corresp:)nde
ao periodo de desenvolvimento na literature e, posteriormente, nas antes plisti
cas, da produgao romAntica indigenista.

Quando, em 1889, Henrique Bernardelll dedica se aos bandeirantes, a
obra de Oliveira Martins O .Bxaii/ e a.r ro##h; .po#z g dial, datado de 1880, era a

principal refer6ncia sobre o fema
[''''"r ' A imager'n do g8nio aventureiro paulista construfda por Oliveii'a Mar-
tins, segundo o autos, herdado do conquistador portugu6s, difundiu-se entre os
intelectuais brasileiros. Seri incorporada pda historiografia que desenvolver-se-

a apes a criagao do Instituto Hist6rico e Geografico de Silo Paulo, em 1894tZ
A primeira .fuse da apresentaS::io do nUmero inaugural da revista do IH.GSP, ./4
,gh/d/!a de .f. Pa#/o / a.pnPi7a &h/aria do Braid/) por si s6 indict a assimilag:ao do

caminho apontado por Oliveira Martins. A elite paulista relacionari a coragem e
a determinag:io dos bandeirantes ao perfil do Estado e sua vitoriosa traletona,
.mpulsionada peta economic cafeeira

' O quadra de Henrique Bernardelli pintado em 1889, anterior a criagao
do IH.GSP. afastava-se do discurso afirmativo dos historiadorcs. Enfatizando a

fragilidade humana do bandeirante, Bernardelli torna mats evidente o scu
rendizado na Italia e os vinculos com a Hist6ria da Arte

Na I Exposigao Internacional de Roma, uma das potlcas obras a alcan-
car uma relativa unanimidade foiO Ua/a, de Francesco Paolo blichetd (1 851-

1929). Pincor e. posteriorrnente, foc6grafo, bLichetti pautari.stla plodugio
artfstica por investigar a vida rural de Abruzzi, revelando a sobreviv6ncia de
costumes e cultos peculiares a uma sociedade arcaica e primitive, marginalizada
da vida contemporanea. O Ho/o apresenta, em large telatS, uma cent dramatics,
de assunto considerado vulgar. Em primeiro plano, no interior de uma igreja,
v6-se uma ala de penitcntes estirados ao solo, direcionando-se, da esquerda pa-
ra a direita, a uma imagem de pratt de Sio Pantaleio, com o objetivo de beija
la. Assim, D ' Annunzio descreve os penitentes, em cr6nica da 6poca

SOUTFIEY. Robert, H;r/d/.fa do Bnai& Belo j-loxizontc, Ed. Itatiaia, Si
VARNl-IAGFN, Francisco J\ctolf'o dc, Hir/Jn'a Gene/ d# /iru.
[-]orizontc. Ed. ]tatiaia. S:io Paulo, FDUSP, 1 980 (1' cct.1 854-S7)

Sabre as rcpcrcuss8cs da obit dc Oliveira Nlartins na historiograna
ra blartins c o Br:lsil". p'a:l JJ7rhda -- Rcvista dn Academia I.asia(

Sio Paul(}. /\cadcinia I.usiacl:t clc Ci&ncias. Leet':ts c /Xrtcs, 1" scmcst

.00 x 2,59 m., Galleria Nazionale dc /\ttc Nlodcrna, Roma.

P:

:P-

EdUSP, 1981(1

dc sun Indcpcnd
d. 1819)

Bcl(

silcira l-cr: Fl\ANCE-LEFT'l. Paul

dc Ci6ncias, T.cttas c Artcs, n.' 10:
)98, P. 55-74.
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Stlrpreende a exttema semelhanga entre os penitentes que se at:rastam e
lanabem o chao c os bandcirantes mitigando a side, de Flcnrique Bct-nardelli. O
artiste praticamente transplants a figure de um dos fi6is -- arrastando-se - para a
sua tele. vestindo-o como bandeirante. Mais uma vez, a semelhanga das posi-
g6es dos corpos, entre dons obras, nio nos parece uma meta coincidfncia

Nesse periodo, H.enrique Bernardelli, ap6s ripida visits a Paris, se Hixa-
.a cm Romans. Syria inconcebive] a um artiste cm formagfio, lli cstando, negli-

gerlciar a importancia da I Exposigao Internacional de Roma ou desconhecer a
permanancia da tele de Michetti na Galeria Nacional de Arte Moderns de Ro

\ aproximagao de Henrique Bcrnardelli da obra de Michetti vai a16m
da apropriagao da Rigura do penitente lambcndo o solo. Ao tratar o bandeirante,
enh.tizando scu drama humano, Bernardelli demonstra afinidadcs com qucscdes

colocadas nio apenas pelo grupo de pintores italianos, a que pertencc Michetti,
mas por todd a pintura naturalists, a parter dos antes subseqtientes a 1880

Os penitentes contemporaneos de Michetti arrastando-se e os bandei-
rantes seteccntistas de Bernardclli bebendo !igua como animais compartilham,

portanto, de uma mesma preocupagao: representar a vida em sua concretude
natural

A irlsergao do quadro de Henrique Bernardelli na est6tica naturalists
nio esgota subs possibilidades interpretadvas. A 6nhse no gusto cotidiano do
saciar a cede, mesmo numb situagao de absolute pen6ria, milo detcrmina, por si
s6, que o artiste exponha os bandeirantes ao chao. O mats usual serif quc
bandeirante, num comportamento pr6ximo ao militar, enchcssc de agua um
cantil ou algo parecido.

Se nio 6 apenas uma busch de verossimilhanga, qual o aspecto simb61i-
co oculto na satisfagao de uma necessidade fTsica premente? A observagao da
Lela de Nicolas Poussin, D/&g g; Za fa//d6 i#.- eir dgZa/ (1648), pcrmite perceber
os elementos iniciais da qt)estate.

ma

'lltXX£o a& tti so co ltlllatlo, }a }awli :tlllatle, tw qttatlio cittq ejorset} ati s'a\lat Rgvatlo sttisciallao, colt ii pell Pe

lcn'a, oti !a ihglia sll }aPol1lere dei I/att$tti, co} ePutlte €ki jedi ri@de {l SQsteuelc ilfoqlo. 'R-tttifi... @tngc!'cilia aisailto egli
fi abhanca!'ano al colo... d' ittsaligl ia!,alla tle{ bacio la $accia.." \y f\:NiN\3'b:f710. Gabddc. !)agl:e silil'arie bfxNano

fllccta, 1 986, P. 42. Importantc csclarccct quc, nAS fcstividadcs dcdicaclas a Sio Pantalc:io, cm Nliglianico, os
mponcscs o associan) a figure da scrpcntc. Agradcccmos a informagaa a I.uciano hliggliaccio.
LEE, Francis Nlclvin. H#elq//r Brr7/ /n# . S:io Paulo: 1 991 ( blc'nogtafia, FAU-USP)
n;ligf jetatttso} &€ e]!e ou ].atidscapwit£] Dio#tles, bfuscu do 'l..ouxtc.'Pat\s
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Poussin t-etoma a hist6ria do fil(5sofo Di6genes no memento em que,
rejeitando todos os bens mundanos, lange por tcrra o 61timo bem materia) que
[he rests: a tige]a de madeira com a qual se dessedenta. O G]16sofo assim procc
de ao ver um jovem ajoelhado junto a margem de um riacho, a solver a agua
levada dirctamente a boca pda mio.

Desfazer-sc da tigela significa abandonar a medial:io do instruments
com o mundi natural. Entretanto, 6 um mundo n:io puramente animal. Di6ge-
ncs n:io ambiciona rastejar ao solo e limber a agra. Nesse cano, o limite do hu
mano e a mao

Dois estudos para o quadra O; /pa//de/ru/?/ei sio conhecidos, consubstan-
ciando solug6es diferentes para o conteddo do fema.

Um pcrtcnce ao accrvo do Palicio dos Bandeirantes, sede do Governo
do Estado de S?io Paulo, no qual a preocupag:io de Henrique Bernardclli cen-
trou-se exclusivamente na fragilidadc dos aventureiros paulistas. Em primeiro
plano, v6cm-se os dois bandeirantes ao solo, saciando a sede, e um terceiro,
kinda deitado, mas levantando-se, apoiando o peso do compo no drago direito.
Em segundo plano, o 61timo bandeirante caminhando desiquilibradamcnte
Mats no interior da cdna, a esqucrda, percebe-se, com muita dificuldade,
Ihueta vermelha de dois {ndios em esprcita. Sedentos os bandeirantes sio vistos
a merck dc uma natureza cxuberantc e preza ficil para sous habitantes naturais.

No estudo da colegio Fidel, no Rio de Janeiro, Bernardelli abandons a
id6ia da emboscada a um pequeno grupo cm favor da marcha extenuante. O
artiste aumenta o n6mero de bandeirantes, principalmente feridos, e introduz
alguns {ndios; dois, ao fundo, a carrcgarem uma padiola e, outdo, em primeiro
plano, frontal ao espectador18.

Na versio do MNBA, Henriquc Bernardelli iri de6inir mclhor os pa-
p6is de sous personagens. O artiste isolou-os em tr6s grupos: a direita, dais ban.
deirantes dcitados sobre o ch:io a bcberem asia, a esquerda dois indios -- um,
sentado, lex-emenEe semelhante a ' O Pg/?radar(1 880), de Rodin , e outro, em p6,
frontal ao cspcctador, agora com as maas amarradas- , e, ao fonda a marcia a
snit do interior da florcsta

Pari\ casa tJgura, cncontranlo!
lpis bianco s/papal, 30 x 21 cm
Curlosnmcncc n id6ia da mat'cha

Rog//r (1 927), cncomcnda clc Arbor
Olga s/ucla, 1,32 x 1,00m. Ap{

Gox-ct'no do Estad(} dc Sio Paulo.
Goxrcrno dc Sao Paulo. cnconcr:t-sc

931, quc confirms ser cstc um

PC q

Pinacotcca do flstaclo dc S:io Paulo: " Zir7//ri'/nu///rJ".

io 0228.
algumas das nguras cios bandcirantcs (como o a cax alo, o cnmbalcantc

:rio aptovcitados polo arcista para o cluadro ,4 np/hutu do Ch/ua d? .S'la

r dc constarcm cla publicag£io /4rrn,o ..4/7A/fra Chh/nn/ /I, palicios d

pigina 82, as dates 1900/1910, no proccsso ({c compra do cstudo polo
rccibo assinado por l-lent'iquc Bct'nardclli, datado dc 27 dc dczcmbt'o

ldo pain o quadra do N{NBA : 'lbrr&; do I)n I.ea/ 1%m'&a g//a #a dr

T b'l

do E :i'aaron c
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O confronto entry o indio, em posigao Greta, e os bandeirantes, ao
ch:io, a beber agra coma animals, nio parecc gratuito e esclarece o valor sim-
b61ico do quadro.

Lembra nos a passages biblica, presente no "Livro dos Juizes", cap
Vll, ondc Deus, na 6poca de Samuel, terra suscitado alguns hcr(3is, chamados
jufzes, a libcrtarem todo o seu povo, ou parte dole, da opressio inimiga, condu-
zindo-o a observincia da lei. O Scnhor mandy Gcdc:io selecionar combatentes

contra os Madianitas, estabelecendo como crit6rio, a16m da coragem, o cato de
n:io tomarem agra como animals: 't..o .fe//,6or d/.r.re a Gede#o; Po/'#i rr z/ dado o.r g//e
[allzbel-am a 6gila coma ting?ia, co }lo os cabs costutrza }f ]al?i]e6 e os que beberanz dejaei])os,
estar&o lalltla bette.

A.o destacar os indies na cent, a reflex:io sobrc as vicissitudes dos avert.
tureiros paulistas ante a natureza, passe a luizo moral.

O contrasts entry {ndios e bandeirantes 6 evidcnte. Enquanto os dlti
nos sentem o peso da jornada, sous prisioneiros esbanjam energia. O naturalis.

mo, prcsente na representag:io dos bandeirantes, 6 abandonado ao caracteriza
rem-se os radios. Sem identidade tribal, idcalizados, encarnam a superioridadc
moral a des destinada pda literature romintica. A cxuber6ncia fisica e o tom
esverdcado de pele transforms-os em extensio da pr6pria natureza, que, por
sua vez. atormenta com a sedc os bandeirantcs

O quadro revela uma inversio iconogrlifica: o vcncedor 6 representado
aos p6s do vencido. Os bandeirantes, animalizados por lamberem a agua coma
c:ies, nio podem ser combatentes dc Gcdc:io22. A tele condena-os, sutilmcnte,
sem nenhuma dramaticidade.

A opgfio de Henrique Bernardclli difere substancialmente da historio-
grafia do periodo. O debate sobre o papel das tr6s rages no processo civilizat6-
rio brasileiro levou a uma perspective negativa quanto a incorporagao do indr-

S00S000 ({i ll cf} ito e oiloce {fos)PW Q For qnc 111e 1letlflt} o tliiflnlo (tti n( thru! do /}/en clitadm 'Bc:ltdeiraltes', qne se af1la
.//vie/r (h f;ra/u de /B /h ..4l7ri." (grifo dc }-]. Bcrnarc]c]]i). Em ]975, o cstudo foi vcndido polo Sr. J. I.Gill

B&#a .S'Wada, I I ' cd., Sio Paulo: Ed. I'aulinas, 1 982, p. 27S, traduzid:t cla Vulgata c anotada polo I'c. hlatos
Sonics. Agtadcccmos a l\obcrt DaibcrtJr. a lcmbtanga dcsta pnssagcm.

Curiosa a obscrvag:io ({c "Xisto Grn6ttc" ("Exposigiio da /\cadcmia". RrzJA/27 /il/#ihuda. Rio dc Janeiro

03/05/1890, p.3.) ao comcntar o usc, da cor por Bcrnardclli: 'tS''-,w //af / IPHmvai a////u.r '///owr/# f de rc,/orTHo, //a

todd do q:agro, c})a ilwJplos s6 a a8etl{ Q des alBadowsPara a wr aqtil)al'lada do it d$f Jets ittdtos e }eRittltaw }os cios
rtdlc\tls, se &Possitle! expiicar-se Q casa }clo e$eito (ta cor local {lttnatldo }tos cfrPos dos alois tdtt} d:los; perWtttlarefpios at}

proprio a:liar, se a !ttX. w$ectida t:it} { itpl i} cidente }la ititiira pe$eitatlrellte deicmiit aao, e se ctt! a }latitwq })& w4jexo, P)r
ni:tito oderoso cItIC bela-- qttClttlo it?ais qttc }l'este {!nada trio & - elite !rat:$1rne ittei {lNcttc a €6fl altfraidaFeiie.

)bsm,a I os aittda (life Q ca orido daPade iilimitiada dos caOos dos itldigclias, }i t} iifais q e lll?nl nuance do t:erie'ganafa

Inccrcssantc obscn-ar quc Poussin iri rcprcscntar uma cdna da rchri(ta batalha,
cambatcntcs, cm La fpa/d/&b dp (;Jill.'a// rp/// ! ib A/ l& //afr, Roma, Xlusci Vaticani

dF S

V--lga

snlicntando a forge dos
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gene real. Historiadores, a exemplo de Varnhagen (1 81 6-1 878):: e Oliveira N£ar-
tins, advoga\-am simplesmente sua extingao. Ncsse sentido, a escravid:io impos-

ta pele aventureiro paulista setecentista foi plenamente justificada. E interes-
santc como. cm 1896, Eduardo Prado formula um raciocinio segundo qual a
mestigagcm serif a responsavel pele Indo cruel do bandeirante:

l:oralti !!tclasPaia c!!Bosexcessos .] })istofia tent will i'a:${ deafetad ttli midas altilislhs. (:olllt} ulglr(lte }lol! ns tli maas

das rNa aitida qliente {l sa IXite {ia alltijmPoPilag:a dos atlas, an de scots pies, f tlsideraise/}i cl esa'allidfio n} rr{ ie

N:io havendo come ocultar o cato do bandeirante depended- econo-

micamente da cage ao indio, procurava-se minimize-lo. Capistrano de Abreu
(1853 1927), ii no infcio do s6culo XX, seri um dos primcifos a assumir um
posicionamento mais critico. Mesmo valorizando o {mpeto dos paulistas, Capes
trano reconhece que, para conquistar novak terras, o bandeirante as despovoou
:e lPensaFa ais bQrroref a celtsiderag G de qi,!e perjavor das }artdei antes peHen e??} agara
ao Blasi! as tends detJastadas?u

H.enrique Bernardelli n:io faz de seu quadra um objeto explicito de
denUncia social, nfio mostra indios mortos, estropiados, espancados ou resistin
do heroicamente, a exemplo da pintura hist6rica mexicana do periodoza. Mes
mo as amarras n:io se evidenciam, se comparadas aos grilh6es de ferro, comuns

na iconografia da escravid:io negro. Os horrores descritos, posteriormente, por
Capistrano nio est:io prescntes na tele

O pintor tampouco anistia o bandeirante. A relagao n:io sc hz entre ci-
vilizado e bogal, que merega ser escravizado. O indio n2io 6 represcltado como

um inimigo inferior, animalizado. Longe do antrop6f ago ou do Ca#ba , o indio
de Bernardelli concentra no vigor Hsico e na posigao ereta a integridade e vit6
ria moral

No texts de aprescntagao do quadro O; Z'a/7de/nn///ei, para o sal:io de
1893, Hcnrique Bernardelli, ao contririo da historiografia de sell tempo, exp6e
a dificil relagao entre indios, bandeirantes e jesuitas, contrapondo heroismo c
culpa=

:lei)ra {l attdacia dos w©edicio }ar;ospaltlistas de !600, qlleJTra/}l a descobertcl das leis it accessip is w$aei do SH.

do 15raq!, ftintatldo-se de ois I $? :q1ltft:fe, po} consellJO (la colli€a, 1lerdade:i'os, ca ado s de nidits P€ila { esctapidia. ./4 +tt!)akio

las sltas \latideiras clue bio rene tatFio llicslllti os aidcialnctttits st$e]ttls cios m ssioltarios ]esuitas, citic titt})io d por esscs i;tg$:res
dialttacios hal2al)os de catbeclyese, ?It!!e:{ os !)acres da Ctlmpapl!)ia {i rcclalllar piflcidettcias da Saltta S6 e da cane de

n Hhflria Grnu/ M B/?/i/, Rio dcJanciro: E. & I'l. Lacm
'0 Catholicismo, a Companhia dc Jesus c :\ C(-

Ca#rr/cr//rai. 1904, v. 4.
C:aPfnios de Hisf6r;a Cololiia{. abed.. Rlt} clc }an.

il,innlmcntc na t'cvista Kaimai. sob o titulo dc
3r Vcr; F61ix Parka, EPAJdo da ra//g//it/a(I S77), 61
Cba/r&hhar (1 893), 61co sobrc cola, 2,95 x 4,56 m; Mus(

(1854-5D.
lgio do Novo N{

o: Civilizagio Brasilcit'a, 1976, p. 103. Pu
pitria", a parter dc janeiro dc 1905

0.6S x 1.09 m; c I.candro lzaguirrc, Tf
Nacional Nacional dc Arte, Cicladc do N16xicc

PRADO, Ed
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Hespattfla. Ntais de t santos /?lll iBdios c1lteixat,afl-se os clissarios dos jes tas, dandy ao fllesn o ter7}po idea de

p:t c do I)croismo de Juts e/}@wqgs jorao t'litre !6}+ c 1639, dn#dos es }at,id&o por (l:tUttI/(fFllos I)altfistcn.

A representagao do bandeirante ao solo marcou H.enrique Bernardelh e

\. forge dessa imagem nio passou despercebida tamb6m a Cindido
Portinari. Em sua pintura, por dtlas vezes, a retomou. A primeira, cm .Deibnupa

e///o da Afa/a2s , pertcncente ao con)unto de t6mperas executado em 1941, para
a Fundag:io H.ispanica da Biblioteca do Congresso, em Washington. A segundo,
em maquete destinada a um mural que n:io chegou a realizar, Bxuiz7 29, de 1953-
61, olde represents uma matcha bandeirante.

i }t:dio. (...)liid€1s P

public(

Sobressaio cato de Portinari trajar o personagem retirado do quadro de
Bernardelli apcnas com um calc:io. Ao semi-desnudi-lo Portinari simultanca
mente radicaliza sua animalizag:io e evita caracterizi-la como o bandeirante tra-

) I/p/ /.c7mf'///a d# .Ar#£#, 1941, F spfinica da Bibliotcca do Congrcsso, Washing

(:/4TAI.OGO exPlicatitlo das obras exQosf.

G. r.cuzingcr & rilhos, 1 893, p. 17-1 8. (gl
!s Pintut'a mural -- tamper:l, 3,1 6 x 4,3
D.C.. EUA

I'at'npcra sol)rc maclcira, 0,45 x 1,45 r
Ci aldo I)o# lafi: 48 rlprad €6es coioHdas qS
Itulo /)az7rr .pl///la&/a.

}:as gafwias da Escoia Nacietla{ de Beifas .Ants. R\o de \\

Fundagao }-lispanica da Bibhotcca do Congrcsso, ci
:)

T)'p. d

B

Washingl

scu ll
obta coi

Colcgio Part
Paulo: Grifi.

Rio (5c Janeiro. A
Brunner, 1972), apec
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diciona]. Nesse ponto, Portinari nos ajuda a melhor reconhecer as escolhas de
Hcnrique 13ernardelli

Bernardclli estabelece diferengas rigidas entre o avcntureiro patllista e o
ndigena, n:io concedendo espago ao mameluco. Caracteriza os bandcirantes
nteiramcnte vcstidos e calgados. Comparando-se a vets:io d'O.f &zz//de;nu/z/eT,

pertencente ao Palicio dos Bandeirantes, com a do acervo do MNBA, percebe
se que, fiesta iltima, o artiste simplifica o trace do segundo bandeirante, que
babe aqua, retirando-lhc o gibfio e, notadamente, o ruff. Esse esp6cie de goin
franzida, utilizada principalmente no s6culo XVI, era marco de aristocracia e
sinai de distanciamento quando ao trabalho manual30. Assam vestido, o bandei.
dante parece, cm plena selva, com os personagens retratados por Frans Hats ou
Rembrant, o que 6 inverossimil. No ato de solver a agra, o rufo a tocaria pri-
meiro quc a boca

Historiadores, a excmplo de Capistrano de Abreu e posteriormente,
Sergio Buarque de Holanda, enfatizaram a importancia da adog:io polos aventu-
reiros paulistas, em matoria mamelucos, dc habilidades indigenas para a sobrev
8ncia no sen:io31. Sergio Buarque refers-se ao hlibito de se fazer as longas

caminhadas com os p6s descalgos. Os calgados, simbolo dc presdgio nas vilas,
Cram inadequados, principalmente nos lugares encharcados, ondc os calc:ados
:lc couro pouco duravam c afundavam na lama. Na Sierra contra os holande-
scs, a agilidade dos soldados da terra deveu-se, em grande parte, ao costume de
lutarem quase nus e descalgos. Muitas vezes, apenas de gib:io e ceroulas, raz:io
por que Cram chamados de ''os das ceroulas'' ou os dos ''p6s-rapados

Entretanto, o artiste, nio p6de caracterizli-lo como ''o das ceroulas:
ou dos ''p6s-rapados''. Era nccessario, para o pintor, delimiter claramente os
personagens, possibilitando-nos reconhecer o aventureiro paulista com todo o
seu aparato, punido peta side, comportando-se coma cao, aos p6s de um indio
moralmente superior.

Interessou-nos inserir o quadra O; ba//de/na///ei na culture figurative de
.a epoch, percebendo as escolhas do artista e indagando-lines o significado

Restringimos nossa anilise a opg:io de Henrique Bernardelh em repre-
sentar os aventureiros paulistas a solver agra diretamente dc uma pog:a. Hibito
kinda hole presents na popular:ao rural, que, ao ser transposto para uma pintura

de g&nero hist6rico, celebrativa de um her6i coletivo, adquire novo sentido
Bernardelli n:io abdicou do valor alusivo dc seu quadro. Ao apresentar

o vencedor aos p6s do vencido, invertendo a iconografia usual, o artiste permits

r.AV F:l\, Jamcrs, .4 /w/Pa a wada, //wd /uh/dnlrr ra//rpia. SRi

BREU, op.cit., p. 100 c blOT.liNDA, op.cit. parte
bIEr.LO, Evaldo Cabral dc, O#f/du ni/z///x#du; guerra

Janeiro: Topbo(}ks, 1998, p. 260, 262.

Companhia das r.ctras, 1 989, p. 9

tg Nordcscc, 1630-1654, 2'. cd., Rio d
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relacionar a tele ao texts biblico, convertendo em sutil condenag:io, o que po-

dcria ser apenas uma busch de verossimilhanga naturalists. Os bandeirantes nio
sio os escolhidos da palavra sagrada. Coma os penitentes de Michetti, o artiste
obriga-os a purgarem os males pradcados: a violfncia contra os indigenas

o pinter, ao contririo dos historiadorcs de scu tempo, n:io anistiou os
bandeirantes. Enquanto os historiadores, preocupados com a construgao de um
discurso legltimador para a ascensio paulista, gloriftcaram a conquista da terra,
eximindo-se quanto ao despovoamento indigent, Bernardelli tr&z delicada c
pioneiramente o temp a tone. A tradiq::io ardstica que, principalmente a parter de
Batidclaire, colocou em cheque o heroismo classico, permitiu ao pintor um
Ihar diferente. O bandeirante de Henrique Bernardelli6 um ser humano htiga-

do, cull existencia transcorre Roma silenciosa relagao de conflito c condenagfio

Ma
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dc Castro Vieira Chai:
ancla pda UNICAblP sol
Nacional d'l-listoirc dc I'f\:

}f. (!c l-listeria da Arte da Uni

lgio do pt'of Dr. Jorge Coli; bc
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A RECEPQA0 DE MOTIVOS ICONOGRAFICOS GREGOR NA ETRURiA

Marcelo Hilsdorf Marotta, MSc
marcelohmarotta@) zhao.com

Os estudiosos do mundo etrusco tem sido praticamente unanimes, desde ha
muito, em reconhecer a importancia da influ&ncia sobre este, isto 6, sabre o
mundo etrusco, do mundo e do universe da cultura gregg. (j2uanto a ipso, real-
mente, n:io restam d6vidas. pasta pensar na introdug:io do alfabeto, que ira
mats tarde possibilitar que, dcpois de tcr fido o alfabeto etrusco construido com
base no modelo do alfabeto grcgo, seri o alfabcto latino a utilizar mats tarde o
alfabeto etrusco como modelo dc base na constituigao dc sua pr6pria forma dc
egistro escrito. A16m disso, uma boa parte das formal religiosas ctruscas, espe

cia[mente no que tango as 6lguras das divindades e todo o universo mito]6gico a
das relacionado, recebeu sem d6vida forte impacts do universo dos sores mito-
16gicos gregos e de suns hist6rias especificas, como qualquer pessoa minima-
tnente familiarizada com estes mcsmos mites gregor poderia, sem dificuldade,
.bservar representados em divcrsas categorias de artehtos ctruscos provenien

[es das 6pocas mais diversas.
De fate, 6 realmcnte diflcil de se por em qtlcstao a presenga de cle-

mcntos oriundos -- ou, polo mcrlos, desenvolvidos e utilizados dc forma bas.
dante explfcita - da culture gregg no mundo etrusco. E isso vale especialmente
para a arte dos Etruscos, principalmente quando se considers quc a civilizag:io
Etrusca constituia-se, no mundo antigo, como uma das principais consumi-
doras de artehtos gregor, coma 6 o cano, especialmente, dos famosos vasos
com figures. A este respeito, baste qtlc lembrcmos que uma parte muito signifi-
cativa da cerfmica figurada gregg hole conhecida - como 6 o cano, talvcz um
dos maid exemplares, do Vase Francois (c. 575 a.C.) encontrado em Vulci, uma
das cidades mats importantes da antiga Etldria - prov6m dc uma das diversas
cscavag6es realizadas nas abundantes necr6poles etruscas.

Contudo, apesar destes exemplos bastante significativos, hole gostaria-
mos dc chamar a atengao do p6blico atrav6s delta comunicaglio, kinda que de
forma bastante breve e lacunar, para o cato de que kinda nio se tem suHciente
clareza e precisao quanto ao grau exato desta mesma in€1tl6ncia grega sobre
mundo etrusco, bem coma -- e mats especialmente -- quanto ao exato signifi-
cado hist6rico da presente influ6ncia. Neste sentido, gostariamos de apresentar
um pequeno exercfcio tomando como base de nossas investigag6es o campo

maior da iconografia funeriria ctrusca tal qual podem ser observadas a parter de
um conjunto dc artefatos etruscos do perfodo Helenrstico -- as urnas ciner4rias
de Volterra --, que apresentam uma decoraS:ao em baixo-relevo cujas carac-
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terfsticas tornam muito oportuno o esttldo e discussio do problems que ho)e
aqua nos concerne, ou sein, o da quest:io da idcntidade cultural vista a parter da
culture material de um povo do passado; mais particularmente, dentro da cate-

ria das urnas cineririas etruscas, tomaremos como unidade documental aqua
las quc cat'rcgam as ccnas que, aparcntemcntc, poderiam ser midas corns a repro '
sentac:io do encontro de Odvsscus com as Sereias, ta] como conhecida na trade

gio e na culture gregg principalmcntet atrav6s da Odiss6ia, de l-romero
Na Odissfia, o epis6dio das Sereias se encontra no Canto Xll, dividido

em dubs panes. A primeira se inicia com o conselho dado a Odlrsseus por Cit '-
a feiticeira, e 6 tal como segue:

'(:irce {li!,itla, depots qliejalei, leis dat'ras elie disse

ia)go,.ji tst6 tr !iRStdo ipso tltdcl;atetio OI'acres!

lo q e te passe cl diner: afi&s, olli {l€ nn? deifs t cfJrdaf-to.

\)rilneiranitltte, })as de it tet as Sewias, clift todos os })ollletls

bite ie aPloximaitl dali, colt: ct canios re idea tuft por }l&tlito.

Que/} clzter qne, poi' iglor6tlcia, !,i ter 8s Series, c o catty

{)cigs oiltlir, } }t ca Dials a nltti)cr bel! { s tetilosji11)tt! }os

&o de sc:alda-!o to testes,por :Eio lcils ilo far ara casa.

E i$citifade, seri pda t'o:das Series tttQ1liQsds.

E.ias se ct ctl+!tratli tilt }lPrc do;ao wtt€1rse ie lice itlllti os tss€1s

[)e col as de })o?}/e is delfcitos, }!o$ gnats se et]gixlt] it li)a a e?idol'/?ie.

ssci de aHo; t?as taft: os Olltlidos de !odes os s6rios

Com cora dofc allloigpda, orclite nett!)luiz doles rl cattto

!)osha esctttar. N:!as tl{ pri;>no, se Olflri-ills qft seas, jaffa

Qttep s e 1} os tto }tatio }igeiro !e al:arwlli oss6citis,

E.In tonlo {!o }liastm, de })e, col! ptlssatl es carat)ws sqitro,

!)aral qlte j)tlsscls as dltas senias {} tpir coo/ defeife.

ll)es ettiws, por&ll:, Ol! {ltdetlafts, bite os {aSlos !e soitetlt,

[)eller! rlaisjot't s a} i€!was a \ttl]ta do compo a>ertar-l

QJtatl(}o }assaao ti\teteln, afore de Nino, esse o i!%

Nia fe divi ro/? afa!'ras }teti1luill as }o f iso a&qitadas,

gta! deper&s esco!!)er os {anli+t})os..

Odiss6ia, Canto X]], 36-57:

joie cm dia ii cxistc uma grande parte dc cspccialistas quc actmitcm quc a origcm df
rtc grcga dcsdc ( pcriodo gconl6trico, quc aparcntcmcntc rcprcscntam cpus.adios tmdl

dc l-lomclo. tcnham, nn vcrda(te, outras origins, tanto na tradig:io oi.al (

:omplctamcntc dcsconhccidas) quanto na pr6pria tradigao ardstica grcga Cf. para u ''
rcccntcs da prcscntc "Quest:io l-lom6rica": SNODGRASS, Anthony'. Homcro e
Pintura na .Arte Grcga Antiga. S3o Paulo: O(])-sscus Editors, 2004

-lObIERO. Odiss6ia. NUNES, Carlos Alberto (aad.). Rio dc Janeiro: Edig6cs dc Ot

=cnas cncontradas
)nalnlcntc atribuid

litas das quads

Artistes: Tex

1970
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Nesse trecho, gostaria de chamar a atengiio para dois pontos: em pri
meiro lugar, 6 dcscrita apenas a presenga de dubs Sereias; em segundo lugar,
n5o h6 qualquer refer6ncia a forma imag6tica das mesmas Sereias, a nio
ser a indicaq:ao de que das se encontram num prado, cercadas por ossos de ho-
mcns. Vejamos ent:io o que diz o segundo trecho. Ele se inicia imediatamente
ap6s o 6lm dos conselhos da mega, quando Odysseus parte em viagem por mar,
com sous companheiros, favorecidos por ventos ben6ficos. Vejamos:

'(1) cflra£at} aPwtado, dirge-Rlc cios s6cios de piage#f:

Cares <111itgps, lido i){lsla cite !ml so, fill {itte pols, j+q:t.

D€} pllc SPeita {il destitla bite(:irccpwclata }l?e disse.

S o;€ilcl't} tllcto {olltar-lIDs, orqi+ePlf} t! }nos a lllfll'te

colisc£e)lteniettte, Olt possalltos .FKgir dt} &estilo jutles!

Xla tda, eni P$/1eilfi {nggr, !ite as dizJitltif Sclviai, dotadas

)c itoq..n at)toga, eptlcl os e o ptado$ondo en} ql:e se ac})ails.

Slit et te a null {oltcedelt q:te as olitlisse; nlcls P$o a tt6s !acids

Qlte pie Qluc weis {on \lemjodes ca a!)ws, porqne ?ertlla eta

!ttt to do rtiastro, de &, co }i possatltes alnanas SWitlt}.

For acaso} pedir o: ordetiar qlte as altlclnas me soitetlt,

k\aisjartes ctlrdas, enl tonlo do colin, det,eis aPdtlr-lyle.

4fis ct f?rPatlllet+'os, Jest a arte, {atttei a! l11incias (!o ca=

})a, elie nlelltes, a }ialficll cottshltitta cbeggra dePwssa,

>ndt as Sereias del?ioram, qne lint twtito wPicio a iwPeli(i.

Eis que de s:il2ito Q ,e} to se afafma e Natlqiiila se es tl:tle

tl:alia, que as olldas$%la apiaear ! }: detn&t+io.

Dottie-se togo den, os ct} lau elms a !wla {+nlaitarati

E. a dcpilsera/!{ na fotlcc:1ld }iciiJ€; dlpols, asselitados,

Faqtl (}!te as ottdas es : lleltz aos ga!)es dos rerllos de abe&o.

Utlla }dela e cora codeicolli pItH bm)iWa$ado,

EF?iPedaciti)os, eons- te I aniassa-ies }ws dedtls asscu i

\ntoie€el! }WO a cora, por {alisa da fora enipngpda

E do color gcznde (!e H !i, {} sctil)or H@eri8tiio e$ et (}etlte.

Se}// excel o, depots {hst}, taped os Ollpidos dos s6cios;

z4.s INa{)s e osPeS, P{)r slid c:Ri tile allial'rarani la celera plate,

E.}tl tonite ao }?castro, tle i)e, colli }ossat !es calaSlres segllrf}.

eRtam:-se !ogo, tlaletide co? io rc }io t as Glides gTtsal})as.

N\as {lt} cbegat a dist&ltcia s€1nzet te de 8rilo da Praia,

Ctllli lode ajorta a relllar, trio }assoti \oslo banco !igeim

i)esperce\)Ido &s Sewias, de redo, qlte ento€illstlt eras:

I'''c?J! para porto,$a/?/oso Odisselt, dos.Aql+ivos oqf+11)o;

Trek.Para €& tell ttauio, elie }tlssas Q callto esfittar-tltls.
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E.}tz tte ltlltni tenn }iit W ifn or aqlii stat'egf)tl tilt ait neg

nl }!osha }'o R. itll$!,e} oiiPif, cl a! dos lbios libs soa.

l\elton {ls itistwido pl€1ssegue, depots de se }lol'er deleitado.

I odds as cfJ&sas sat)BInDs, qitc upl 'Froia d€ 1lc:stag c€1111PI)}ai

>e a tlolttade dos dtttses, 'Tl-$iattos c AIB$tios sqmrall?,

Ce#fc}, ta#lbiei, qft£itllf} P€1ssa tlo dors{ da terra jtatltda.

{)casa rtlalieii'C; callta\lclFl:, b€itsslBla. Nln! desqost}

[)e as csc11tar, jiR.sllt£t! cello os o]})os aos socltls (i:te cts cora

le rei xiisseilt; mas ties !clllaralli btr! rliais aldqJmsos.

}ll-se, etliao, \)erilit:des e E {rioca c ({eiiant-n?c !oR)

$tltos !a\2ws, e os amos e as \)oltas liza s$rnies aPedalll.

\las, qlfcttldo ess ili)a, ta 1ltagg#ll, deixa//os.$rar I)f/}i dis

1} mci s o:tpinlios a !*riR.das Sewlas e o ccl lto 1} attiosQ,

ro??:Pa} })euros cineHdos }iraralii deptvsscl do ol+!,ido

Gerd aiipornhm asta e dos fates, }otjin, nlc iivraiai}.

Nessa segunda parte, a descrigao hz-se acrescentar apenas de dais pon-

tos maid importantes: em primeiro lugar, o que antes era descrito coma uma
samples pradaria, agota nos 6 revelado como sendo um prado florido numb
ilha; em segundo lugar, por fim, o poets nos diz, atrav6s da boca das pr6prias
Screias, qtle das sabem de todas as coisas.

A16m deltas dubs passagens em romero, existem outras passagens co
nhecidas dcntro da pr6pria literanlra gregg(por excmplo, em Euripides, HeZe##)

quc nos contam acerca de outros epis6dios relativos is Sereias, mas para o quc
nos interessa aqui hole, isto 6, em relagfio ao epis6dio do encontro de Odysseus
coin as Sereias, a cent descrita na Odiss6ia 6, ainda, a mais significativa

Nosso pr6ximo pasco seri agora analisar o campo da imag6tica gregg,
olde podemos encontrar virias representag6es do presente epis6dio4. Vejamos
apenas dois exemplos: no primeiro caso, um dos mats antigos da s6rie e datado
de c. 560 a.C., temos um arybalos corintio com figures negras, proveniente da
regiao da Be6cia, na Gr6cia, atualmente no Museum of Fine Arts de Boston.
Nile se va, no canto esquerdo, a nau de Odysseus com sells tripulantes senta-
dos junto aos ramos e o pr6prio Odysseus, no centro, atado ao mastro da em-
barcag:io; sobre des encontramos dais passaros, provavelmente de uma esp6cie
de rapina; ao lada direito da embarcaq:ao temos uma esp6cie de rochedo, do alto

Odiss6ia, Canto Xl1, 1 53-20(

1-10hlEl\0. OP. cit.
Para um cntilogo cxnustivo (!

Odyss6cns dens L'Art Antiq '

d:
Pa

dc sua publican:io), cf. TOUCFIEFEU-b(EYNIER, Odd
Ed. E. Dc Boccard, 1968, pp. 1 45-1 90

Th
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do qual observam sentadas as figures identificadas pda tradigio como sendo as
Sereias: das se encontram em n6mcro de tr6s, e nio de dois coma em H.omero,
e s:io caracterizadas por possuir o compo de passaro e a cabega de mulher,
com longos cabelos

Nunn outta imagcm Fig 1), l-emos num stamnos itico de nguras vcr
melhas do Pintor de Scrcias, datado dc 475 a.C. aproximadamente, o mesmo e
pis6dio sendo representado cord algumas poucas varian(5es. O que interessa je-
ter delta segundo imagcm 6 o fato dc mats uma vez as Sereias se encontrarem
em nimero de tr6s c serum I'cpresentadas com o corpo de passat'o e a cabega de
mulhcr. No seu estudo sobre a iconograHla de Odysseus no mtlndo antigoS,
Odette Touchefeu-Meynier nos con6irma quc no mundi greco, o motivo do
corpo das Screias 6, sem cxceg:io, represcntado coma nestes dois 61timos excm-
plos: um ser hibrido, metade passaro/metade mulher. Seu namero, ainda que
vane entre 2 e 4, na major parte dos exemplares aparece como sendo de 3 serbs.

S
e

\" ' ' .

n

FIGURE\ 1 : StRmni
.do cm Vul-

(tc Rguras vcrmcl
475 a.C. - British Nt

O fema da presents comunicagao trata, como dissemos, das represen-
tag6es etruscas da suposta cdna do encontro cntre Odysseus e as Sereias. No
mundo etrusco, os suportes materiais que carregam tats representag6es sio, sem
ncnhuma excegio conhecida, as urnas cineririas do pcriodo H.elenfstico. As ur-
nas ciner6.fins sio uma produg?io tipica dense perfodo e sio encontradas na par-
te Setentrional da Etriria, particularmente nas atuais cidades italianas de Vol-
tcrra, Chiusie Perugia. As urnas que cont6m o epis6dio do encontro de Odys-

1'0UCl-lEFEU-hll:iYNIER, Odette. Op
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sous com as Sereias sao, por sua vez, produzidas apenas nos ateli8s de Voltert-a.
O material das urnas varig entre o tfavertino (ments freqttente) e o tufo(pedra
vdcanica rude encontrada em abundincia na regiio) para aquelas quc sc sup6e
;orem de encomendas mats humildes, passando ao alabastro, pcdra esbranqul
Wada que 6 similar ao mirmore do panto dc vista da qualidade, mas segura-
mente bem mais macioa, o que permitia aos escultores etruscos trabalhar as
figures com bastante min6cia. Sup6e-se que estes iltimas urnas seriam aquclas
preferidas pdas classes maid abastadas da sociedade etrusca, visto que as melho-
res pegas, do porto dc vista do grad de conservagao e da qualidade de execug:io
da decorag?io, s:io aquelas realizadas no alabastro

Tirando uma linhagem de urnas mats antigas, as urnas do periodo He-
lenistico sio geralmente constituidas por dons panes: a caixa cincraria, olde
cram depositadas as cinzas do motto -- e que recebia uma dccorag:io, dc temas
variados, cm baixo-relevo --, e a tampa, que encobria a caixa c quc trazia o

[ecrato" esculpido do motto. Quanto aos tomas dos baixos-relevos, segundo
Cristofani7 existiam args tipos de temps mats recorrentes: 50% de temps oritln
dos da r\litologia Gregg(sagas her6icas, troianas c eebanas); 25% de [emas lo
cats relatives a monte(viagcm do norco ao alum-dmulo, despedida do rnorto
le sous familiares, etc) e por volta de 25% dc temps relativos a demonologia
Etrusca, a epis6dios ''hist6ricos'' c a sfmbolos variados

Passando nina)mente ao campo tmag6tico etrusco, cm relax:io ao sup6s-
to encontro de Odysseus com as Sereias, lembremos kinda quc,.pno 'zgz/#ve//Zwm,

segundo Touchefeu-Meynier,

Nesse scntido, podemos examiner no casa seguinte (FIGURA 2) a
representag:io do que parece ser, aparentemente, o mesmo epis6dio, into 6, o
mcsmo conte6do mito16gico tal como n6s conhecemos a partir dos documen-
tos gregos. E de fate, nas representag6es etruscas, podemos observer que ha
uma grande semelhanga formal com as representag6es gregas, a nio ser por um
detalhe talvez bastante significativo: o corps das Sereias. No caso das represen '
tag6cs etnlscas conhecidas do que, sob o ponto de vista do esquema iconogra-
fico, serif o epis6dio de Odysseus e as Sereias, em todas das encontramos o
motivo das Sereias sendo representado formalmente homo um compo inteiro de
mulder. O que td mudanga iconografica nos faz pensar?

}€toi a'ub! ies Siwnes {tlt stitie pellt-€tn }'episode e }t\ de {' Ody.

Uma boa comparag:io podcria scr 6cita com a Pcdra Sab:io, utilizac
RISTOFANI, bl. ct al. (cds.). Urns Voltcrrane 1. I Compl

Etruschc di Eti Ellcnistica. Fircnzc : fld. Centro Di, 1975, p. 12
TOUCFIEFRU-MEYNIER, Odette. Op.cit., p. 145

PC
isi T. ib
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©
FIGURA 2: L

1 90 a.C. -- bll G
\

Em primeiro lugar, se considerarmos o que dissemos no infcio acerca
da forte influ6ncia exercida pda culture grega sobre a culture etrusca, poderia-
mos pensar que tal mudanga na represcntagao das Screias n5o teria como efeito

alteragiio do conteido da cent, li que a culture etrusca cstaria t:io imersa nos
referenciais da culture gregg que scrip dificil pensar numb mudanga de signialca.
dos. O que poderia ocorrer syria simplesmente um desconhecimento da parte
dos artistes/artesios etruscos em relagio is formal tradicionais de se represen
tar iconograficamente os motivos mito16gicos gregos. testa forma, poderramos
supor conseqtientemente que a forte utilizada pecos artifices serra aquela lite-

Entretanto, algumas raz6es nos levam a pensar quc a coisa nio teria
-corrido assim. O argumento mats forte hesse sentido 6 aquele que lembra quc,

quando sio analisadas mats de porto, nio sio poucas as representaq:6es etruscas
dc cuneo ''mito16gico '' que sofrem de alterag6es no esquema iconografico que
correspondem a alterag6es sensiveis no esquema mito16gico de origem, into 6,
grcgo, se pcnsarmos nas fontes gregas tradicionais, scjam das literirias ou figs.
rativas. De cato, existem cason na iconografia etrusca nos quads a representagiio
formal e o resp)tado narrativo das ccnas chegam mesmo a contradizer as fontes
liters,das gregas. Nesse sentido, podemos lembrar uma boa parte do repert6rio

rat'ia
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conografico contido nas pr6prias urnas ciner4rias etruscas do mesmo periodo,
nas qtlais se inserem todos os castes conhecidos das representag6es etruscas do
pretenso epis(Sdio do encontro dc Odlrsscus c as Sereias. Nests repert6no, mu
tas cents ''mito16gicas'' de cuneo grego s:io narradas de forma que podemos
pensar na ocorr6ncia de uma alterag:io muito significativa dos conte6dos mi

16gicos originals. Tal 6 a hip6tese, na Etruscologia, da chamada peoria da
Banalizagio, dcsenvolvida particularmente pot' Giovannangelo Camporeale em

ma s6rie dc trac artigos intitulados ''Banalizzazione I'ltruschi di Nliti Greci

que surgiram entre o final da d6cada de 60 e o inicio da d6cada de 70 na It#ilia
Contudo, como os pr6prios arugos de Camporeale dcixam entrever,

n:io e suficientemcnte claro dtzer que ocorrc uma altetagio de conteado, a
partly da simpler constatagao de uma alterag:io formal dos motivos icono-
grificos. Faz-se necessirio caracterizar o significado dessa 61tima alterag:io com
mais precis:io. Assam, a utilizagao do csquema formal do compo inteiramente fe
minino para a representag:io do compo das Sereias poderia ser facilmente expli-
cada se pensatmos num desconhecimento da parte dos artistes/antes:ios etrus
cos do esquema iconografico tal como encontrado na Gr6cia. Ta! explicagio
estaria respaldada kinda no arguments dc que em Homer-o, como vimos, nfio
ocorre a caracterizagao das Sereias coma possuindo um compo hibrido. Delta
forma, poderiamos ser levados a pensar que a foote principal de inspiragio dos
artistes/artesaos etruscos serif, coho vimos, aquela literaria, em decrimento das

fontes figurativas da mesma cdna. Estaria ai sends demorlstrada, kinda que sob
uma forma mais sutil, a mesma ignorancia da parte dos Etruscos do conte6do
mito16gico prego ''original '', la que, argumentamos, a mitologia, no mundi na-
tigo, diHtcilmente deve ser considerada coma sendo exclusivamente constituida
polo fen6mcno literirioZ

\gore, para faber ius ao subtitulo do presents encontro("Revisit His
[oriografica O Estado da Questio'n, devemos lembrar algnmas razdes que
nos levam a pcnsar que a forma de caracterizar a anc etrusca peta Teoria da
Banalizagio estaria equivocada. Assam, do nosso ponte de vista, as represcn
tag6cs etruscas do que parece ser a cent do encontro de Odysseus com as.Se
reins deveriam ser avaliadas, nio em fungal do contexto cultural gregg, olde o

gnificado do epis6dio parece ter se originado, mas em fungao do pr6prio con-
texts cultural etmsco, Zor/#i privilegiado no processo de constituigao do(s) signi

C/\brPORFIAr.E, Giovannangcllo, "Bannlizzazionc Etruschi di Nliti Gucci",
Studi in Onore di Luisa Bantu. Roma: "I,'Edna" di Brc

CAhlPORFAr.E, Giovannangcllo, "Banalizzazionc Etruschi di blitiGrccill
21-35; C/\blPOREAI.E, Giovnnnangcllo, "Banalizzazionc F.truschi di blitz G]
1969, PP. 59-76

gmdcccmos a Profs. Dra. [laiganuch Syrian (MAF.-USP) por nos tcr indicad{

B FCZV['1'], Giovanni c
idcr, 1965, pp. I ll-l
I'4rd E//7/rd;, 36, 1968, F

:jill", in .S'iz/df E/nvlclo;,
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nicado(s) de this representag6es, a parEir da sua utilizagao dcntro de priticas
culturais locais, como 6 o casa do univcrso funeririo -- e, portanto, religioso --
dos Etruscos.

Desta arte, podemos agora caracterizar brevemente a religi?io Etrusca
como um sistema de crengas c praticas nos quads ocorre, do ponte dc vista da
perccpg:io ''native '', uma tote) depend6ncia da vida terrena, cntendida como llln
;microcosmo '', para com as determinag(5es divinas, cntendidas como um ''ma-

crocosmo". Assam, aquele mlcrocosmo (espago da ag o humana) dcvera ser,
idealmente, um espelho desse rnacrocosmo (espago da agro divine), de forma
que, segundo o que se conhcce da sociedade etrusca tal qual relatado polos
autores antigos, inexoravelmente nfio deveria hover praticamente qualquer espa-
go para o exercicio da liberdadc humana a nio ser aquela pretense ''hberdade ':
de se obcdccer aos designios divinos, ta) como revelados aos Etruscos atrav6s
de subs diversas praticas adivinhat6rias(e.g., a Haruspicina), pdas quaid des
Cram bastante f amosos desde a Antiguidade. Acerca dcsta caracterizagao gerd,
lembro Massimo Pallottino:

St>tto et,idea t tlelta rclio ti- eh'tosca

d cellnt !qtle dcei'ctita c it teQwtata, }'c

set so c! t tttlarliettt{ tieia >elson-

il'aliglscit+sa straPoteiiqg deljaia e w

uflJllt}, ntellti'e itt E.tnt$a ia dipini

}iessntl dltilt)io pitt) sitssistew sit cile$1

d

itulQosit amici!!to, ia {ot:jomli& c lo swttPoio a€gli ton:itli diem lte alla t,oltlilt& aegli

i:lo ca ttittt Q dijonae sot'ewtliatlti e osczflc e discattdet Waite }iitiinlPlorogtl)il}. (:'i
;ltl.ula dltlatlB al \,altll'c det diuitlo, {t)e iGI'e(i tto ! to! oscatto uePPnt'c dijmttt

R} batt te[tdot[o {] satte+e tt itn raPPo Q d! lat]tiaplei)aletlci e]!eg:tltdlca, c pew
c) lteila reliytlle coil?le nell'ai.te reliWos€1 greco-mtlcitt{ IP ta8ptiista iter senlPre

}lzlliettfo. t)a qltesto pnlltt} di ttistQ di {tlt!!ent:to t cbtal'€} i! &snltatt} del cutljronto: e
tiit& delle a$emtcl$wli mite)c circa la ilrt$ 1da ed ccc qwi.lie wl$osit& de! pope t}

rliodo csc!.m>QTS. g

Concluindo, devemos dizer que mesmo nio tendo chegado a uma re-
-luglio complete da quest:io do significado exato da iconografia da cdna do

encontro dc Odysseus com as Sereias nas urnas cineririas ctruscas, podcmos:
cntretanto, com base em nossas Qltimas observag6es, precisar mclhor a qucstao
do significado da recepgao de motivos iconograficos gregor na Etriria. Assam,
difercntemente do que postula a Teoria da Banalizagao, podcmos pensar que
ha, da parte dos Etruscos, uma utilizagio consciente dos motivos gregos, mes-
mo levando em considerag?io today as alterag6es observiveis nos esqucmas ico-
nograficos presentes na arte etrtlSCA. Assam, ao inv6s de enxergarmos nessas al-
terag6es um defeito, uma falha da parte dos Etruscos no conhecimento do uni-
verso cultural grego, podemos ver nas mesmas alterag8es um processo de adap
tagao e de apropriag:io de esqtlemas iconograficos estrangeiros com a finalida-
de de fixer, com o auxllio disses esquemas, conteidos religiosos pr6prios aos
Etruscos outrora vagos. Assim, ciao Pallottino mais uma vez:

PAI.LORI'INO, Massimo. Etruscologi ] 992 (1 984), PP. 324-32



Nw} t,i ' dl!\)\i$ ci)e :l llejorwlt iit g$tltltle de !a w iytll e et tscc -- aittet:tc!)epercb &k\late & gl atttlcilie epistle ltottoslattte

Itllo cotttrasto conf lcjorlle iigbst pii{ dilillse cjalliliare ail ando cl&ssice -- {€} {tllice$wte deg esse sePlciinii
doprit !a da Ifllla {€1lt: ipt ntlsio e }le tliwcrl}, ilene {!tta]ita, tte] $csso, !ele ajljlalelt-S$: pltpieciwxtolie ct3tja sonera e a

{le} RSi ongittaria di jar-qe dit)+t e don/ittaltti !€{ 1Flo ldo atha1letso /llc } jfestaqotFir rf S;0Rclli t' +l/l} :tcPlici ci)e si ottccHht:llr+

d;lil it&, gn@pi di dii,itlit& e int;. A clltesta }isiotte risalejorse i! concern del 'getlitl ' quote.jalRU ttitdlt € getlcicltitla, tile e t} pui
.. dill,*it& s},*Wla «},}'... }t>,-,t-,tiP., di':",g;,* :**:;,, :, iidti*,,*s }:i"j€"1'11 {t : {i*lali'litiniis{

l:fl u! tlssi:t! dcslettclti co?ll lone dt \.nsu * c])e s} nlesrotatlo c:dt uol} le GRIT d , poppa:do {lttcx tt rifle '

ldl'altwtoiF:ba, o sl I at!asta addirittt]r.] tlciia jotpfci lott {itilmpotzo$cu siniofi sess&tali. t ysMus roillat+o, cl)e iPcte ed
{clll }Pagla d it! i\lidtli digit ed 1{ it }ti, resale ploilabil11i lite ad lilia cotlceRlolte e.

Dcssa forma. n:io sc trata de uma ''banalizagao '' dos milos gregor, co
no arguments Camporeale, mas cle uma apropriagao de esquemas formais que
fossem capazes de individualizar e personalizar forges religiosas }i de antcmio
cxiscentes no mundo etrusco. E n:io se grata, devemos lembt'ar, dc uma acultu

rag:io ou de um proccsso de absorgao cultural puramente passivo da parte dos
Etruscos. Pols para estes, isto 6, para os Etruscos, quando maid pt-eciso o co
nhecimcnto do universo dos deuscs, de suns caracteristicas, nimcro, atributos e

posig6es -- em uma palavra, da configuraq:ao exata daqtlele macrocosmo --, mai

grad de correspondancia do microcosmo com os designios divinos. lsso sig
nifica, antes mats nada, que seri mellor o navel de ansiedade individual e cole
tiva do povo em re]agao ao seu futuro, ta] como observado atrav6s da 16gica
pr6pria a uma z#/farr/a/za f/mffa de uma estriEa obser'-Ancia a "l'a/6 /# dzX# d?/'. Ji
que, para um Etrusco, viver -- e matter -- era viver -- c morrer -- escrupu
loser;ente de acordo com a vontade dos deuses -- aqueles que, como as Sereias
Hom6ricas, ''today as coisas sabem
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O TOCADOR PELO PINCEL
IMAGENS DA MUSICA POPULAR NA OBRA DE CANDIDO PORTINARI

Marcelo T6o

rnarce[o teo@ig.com.for/ marce]oteo@hotmai].com

Durante uma breve experi8ncia sabre a obra de Cindido Portinari, acabei por
me deparar com uma s6rie de quadros que refercnciavam manifestag6es musi-
cals populares. Ao encontrar um n6mero razoivel de quadros e esbogos, sem
ter, polo memos inicialmente, uma boa cxplicagiio para este presenga, resolve
adentrat- no universo iconogriinco do pinter em busch de respostas. Com ex.
ceg:io de alguns estudos musico16gicos clissicos ou medievais, mc Cram dcsgo-
nhccidos trabalhos voltados para quest6es musicals com fontes essencialmente
lconograficas, embora a mem6ria me trouxesse excmplos de representag6es

lusicais espdhados por todd a hist6ria da arte
O primeiro intuito foi, ent:io, investigar a recorr6ncia do icons 'misica '

na tradigao pict6rica ocidental, percebendo subs transformagC5es no decorrer
dos tempos. Este caminho, embora extremamente rico, nio respondia minhas
quest6es referentes is manifestag6es sonoras na obra dc Portinari. Estes pre-
sent:as musicals parcciam-mc demasiado profundas para serem resolvidas a par-
ter de uma breve pcsquisa monografica, a qual cstava confeccionando para uma
discipline dc p6s-graduagao.i Abandonci-as -- as presengas -- para retomi-las
coma projeto de pesquisa mats adiante. Procurei me restringir, por enquanto, a
busch de gencralidades e especificidades, repetig6es e diferengas no conjunto
formado por circa dc 40 obras, entry pinturas e esbogos.

Entendendo o momento como transit6rio para a pintura nacional, argo
cntre a ziPr#a/aZ? de #6£7//a e a l6r7 a £#£7?/7 terna discutido por Rodrigo Naves2
proctlrei tomas como porto comum nio a forma ou a linguagem, tio pouco
uma ou outra escola a qual o pintor em questfio pudcssc ester vinculado, mas o
Interesse do artiste sobre o material musical popular. Neste sentido, a resis-
t6ncia a forma, a infidelidade diante das escolas e a diversidade de linguagens
acabam sends parte de uma causa major, de vinculo sonoro. As recorr6ncias

Cursada no PPG dc artcs plisc;cas da Univcrsicladc Federal do Rio Gt'ando do Sul c miniscrada polo Profs
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emiticas, as refer6ncias musicals ou ritmicas: estes vesdgios servo aqui inv6s-

tigados na sua internalidade, ou sejat a partir dos encontros e
desencontros si-

uados somentc na okra do pr6prio Portinari. Subs relag6es com a pintura mo
dctna ou com a tradigao pict6rica europ6ia nio servo exploradas, bem cot-no o
relacionamento do pintol- com os ideals modernistas c nacionais. Embora este
experiancia apresente this restrig:6es, 6 vilida no sentido de comprecnder a
transformagao de significados e as formal de manifestagao das sonoridades p6-

pulares na obra do pintor, identificando uma historicidade interna, caracteris-
ticamente portinariana, no qtle diz respeito a m6sica

O fato de tratar-se de anc moderns e, kinda, brasileira (sem escolas

definidas) ababa por inviabiUzar qtlalquer assimiJagio te6rica isenca de conRitos.
Zlilil1;'8;;il, A.;,- I '«,-', ,-gum,; :.I«g6'; p"* ' '';li;. .d.. '.p ''''':. 'i '
imagens artisticas modernas. A inviabilidade do emprego da iconologia pa-
nofskyana para fins de interpretagao da arte moderns 6 suavizada atrav6s da
combinag:io parcial entre este iltimo e W61fOin. Para Argan, os sistemas

das

formal sio tamb6m iconologias, o que torna generalizivel o m6todo icons
16gico.S No contexts desta pesquisa, especificamente, surge a possibilidade do
tratamento da temitica musical como um leone cuba recorr8ncia hist6rica
necessity ser compreendida. Neste sentido, sio relevantes tanto os temps quan-
to os contextos eruditos -- e, portanto, a iconologia de Panofsky -- na de-

terminagao de significados destes quadros, embora baja, obviamente, uma sane
de mudangas no papel da tradigao a serum levadas em conte

Procurando liaar os modvos ardsdcos e as composig6es (resultantes de

combinage5es encre os primeiros) com concertos e assuntos, outra assoctagao

fez-se possivel, trazendo estas composig6es ao encontro de assuntos presented
na obra de Portinari, referentes ao homed brasileiro e a valorizagio do humana
ao retratar cenas e acontecimentos hist6ricos da realidade brasileira. A rene

r6ncia aos dpos individuals, pessoas concretas mas, ao mesmo tempo,
anonl-

mas, pode combinar-se com personificag6es, representag6es de typos,
estilos e

costumcs caracterfsticos, combinando o motive a composigao, resultando em
umaimagem,est6riaotlalegoria. . . . .

A progressao analitica icono16gica foi, entao, tomada aqua como base,
embora a linha do tempo tenha sido reduzida ao con)unto das obras de Porti-
nari. Em um primeiro momento identifiquei tr6s formal de abordagem ge-
rais /facmais acerca do tema= a representagao do musicista; a condigio espacial
no trabalho mtxsical, adotando o motto, a favela, como 'lugar de m6sica '; e o
ato da performance musical conjunct (nem hemp'e 'ssociada ao estilo inusicall .
Procurei um quadro que fosse, at6 certo ponto, representativo de dada uma

B.GRIN. G. C. /Arte i?lodenla: do lltmitiis/}!o ?imetitos cotiteiz©of&tleos. Sho Pa I.etras. 1 99
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destas categories, tendo em vista a brevidade do trabalho. Os quadros esco-
Ihidos foram: O FZa ak/a d? 1934, Fa&gZa rama\f# zfai(1961) e CZane#a, datado de

O primeiro diz respeito a figure do musicista. E relativamente grande,
principalmente na obra de Pordnari, a profusao dc quadros que, se aproxi
mando, de certs modo, da id6ia de retrato, abordam -- de formas variadas -- a

figure do misico. O quadro Flaw/hZu,4 por exemplo, trac uma clara e rica
rcpresentagao da figure do malandro. Outros, kinda ncsta seqti6ncia de n?/na/u.r

ndividualizados de m6sicos, tratam de forma maid pronssionalizada a imagem
do instrumentista, vestindo-os de maneira quake uniformizada e com postures
menos desleixadas do que aquclas pinturas quc referem o malandro

No FZa///hfa, o homem que toca a flauta durante o dia, de sapatos bron-
cos, camisa regata c quc encanta a mulder que o espia ao lodge, remete a tema-

tica pol&mica no memento em que foi pincada(d6cada de 30) do mdandro
Figure controversa, ao mesmo tempo em que era uma esp6cie de representante
do samba, estilo nacional, era avesso ao trabalho e, portanto, aos ideais do
Estado. O malandro, morador da hvela, reflete, de certs forma, a ambigtiidade
da relax:io entre Portinarie o governo Vargas. Por um Indo, o pintor se con
contra nos tipos brasileiros nO /eiaka, Pm/a, / d2 iW#Za/a, todos de 1934>. Por
outdo, pinto centro de uma abordagem que nio 6 mats racial, mas social (La#fa
#gr de rq# e O E;/zpadar, amboy de 1934; a s6rie Cq# de 1935, Llm pouch maid
garde, [,/ag//e/no do Na/de.r/p --1943- c 0 0Pexg/h de 1947, entre virios outros que
abordam a temlttica do trabalho atrav6s da sua caracteristica preferfncia peso
homema) conferindo valor central ao trabalhador. Em mao a estes dubs fema
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ticks, estiia figure do malandro, incluido como um dos rcprcsentantes, racial e
social, do morro,7 o sedutor conquistador dc mogas, com melodies tamb6m
malandras do samba e, por vezes, rominticas (chord). PorEinari aparece, ncste
contexto, homo um artiste que sustenta scu dcsejo dc uma arte nacional muito
rnais atrav6s da rnem6ria e do sentimento -- ]3rod6squic a idcntificag:io com o
brasileiro pobre e humildes -- do que na volig:io intclectual fomentada polo

Ao pincar o F/a///zi/a, Portinari represents o musicista coma(aparente
mence) nao protissional, coho se a mQsica brotassc dos morrow. o tips fisico f
audi\ el e \-istoso. Ja nos quadros da d6cada de 50, os apresenta de uma forma

mais profissionalizada, com instrumentos dc orquestra ou mesmo na forma in-
tegral dc uma banda de m6sica, com sous variados integrantes, mcsclando per-
cuss:io e sopros. At6 o typo fisico 6 alterado: em gerd pessoas vcstidas maid s(
briamente ou uniformizadas e memos 'lo\-ibis' (brazos e pernas ntnas, barriga as

Este associag::io entre m6sica e profissionalizagao n:io levou Portinari a
cxcluir o morro c a favela do cenirio musical popular. A quest:io do espago
associada a m6sica la hzia parte do universo pict6rico de Portinari desde a
d6cada de 30. Mas 6 somente em fins da d6cada de 50 que pinto sells doin
:luadros mais representativos neste sentido: .fb&-e.h dc 1959 e, dois argos depots,
.f%z,-e/a to/PV /pzd;;roi, onde explora as figures dos musicistas n:io mats de forma iso-
lada, separada, mas em conjunto, durante a performance ou ensaio. O morro,
.esultado da urbanidade, 6 eleito como lugar de masica, diferente daquelas pin-
turas voltadas para o m6sico isolado, exaltando a figure do musicista e sua re-
lax:io com o instrumento e com a m6sica. Portinari usa, nests quadro, um
cruzamento de linhas horizontais e verticals, um quadriculado que da um efeito
dia16tico dc ordcm ca6tica, dc multiphcidade singular, de interpenetragao cspa-
cial. Algumas linhas que fogem a regra 'vertical/horizontal ' parecem representar
uma redo dc condug?io c16trica impt-ovisada.

A. variedade cromatica, articulada com a profus?io dc linhas, dia id6ia
de uma super-habitagfio; o amarelo da um efeito de luz ao centro; o verde, nas
panes mats altai, parece apontar os 61timos vestigios de mata kinda n?io supra
midos pda habitagao humana. A performance musical pode aparecer misturada

Rstad(

liente)

dn vis:io do rcsulti\do clo trabalho, confcrindo ccntraliclaclc ft figure do crabalhador. Vcr FABRIC, Annatct'cs
Cin(lido Portinari(i\rtiscas Brasilciros 4). S:io Paulo: Etlitora da Univct'side(!c dc S:io Paulo, 1996, pp. 33-5i

Vcr quadra .A.fa/?u (1 933).

E.!{ lisa saPalo de !'enlist c:l€a !aRa e colaritlf)e tzaixo e disrliro Wilde, fleas noju do en ando }'estitio coi/o o })al litliuo et

:an cttdo \N'7itde.'ttu)o indo dapolicia, ando cofli os aP&isselni)weftl dice tell!)t} /}iedo degettc que teplefl:P g} t,taiic

Carta publicada cm I'ortinari: o mcnino dc Brod6squi, pp. 21-6. Apud. F/\BRAS, Ann:ttcrcsa. Op. cit. pp. 2
8
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ao espago da favela, tratado, em alguns quadros como materia central, kinda
que associado a misica.9 Em outr2s obras, os tocadores estio fora do quadro
no sentido rapt-escntativo. A mQsica encontra-se inserida, por6m, como inci-
tadora dos movimcntos c das dangas.In A presenga de meng6cs ritmicas testes

quadros pode se constituir homo um outro crit6rio de classificagao, levando-sc
em conte sua exist&ncia ou aus&ncia. Mas nests sentido, a obra de Di Cavalcanti

6 mats rica, explorando insistentemente as relagi5es entry corpo, forma c ntmo
Portinari, por outta dado, se preocupa mais com um mapeamento dos tipos c
lugares de profus:io mtlsical, conforme veremos adiante

\.t6 aqui, p6de-se perceber pele menos tr6s concepg6es acerca dos su-
jeitos musicais na obra de Portinari: aquele olde o m6sico popular 6 um tipo
ex6tico, nio profissionalizado, figure do motto; seguc-se entao, a proj:issiona-
lizacfio do m6sico. a uniformizagio, formal:io de conluntos e a insergio dc
instrumentos orquestrais; e, por 61timo, a percepgio da favela homo lugar de
grande profusio musical, um lugar de criagao lr pena 1959) e performance
(F#Pg/a fam A #f/fai 1961). Pods-se sabentar, ainda, mats um aspects no con
junto de obras de Portinari que fazem refer6ncia a m6sica: a mengio aos estilos
musicals nacionais, coma 6 o cano do quadra Cbon &a dc 1942, Frg&o (1956),
fa/2z&a e .fe/e//aza. ambos scm data. Em coda um dos castes, o pintor retrata algu
mas das peculiaridades pertinentes ao estilo citado: o canter festive e desert
Eons:ado do frevo; o romantismo c6mico da serenata, a sedugio do samba e o
canter artistico, quase elitizado, do chorinho. De forma gerd, nestas obras o
trabalho musical esb diretamente ligado a id6ia de estilo, onde o pintor procure,
a sua maneira, identificar o acontecimento sonora aos deus espagos caracte-
risticos, sua gestualidade e sua mode.ti Tal associag:io nio se constitui de forma
n6.Dime, havendo situag6es em que a caracterizag::io est6tica ou folc16rica 6

abandonada em prol de uma concepg2io de trabalho musical independente ou
associado ao lugar. A musicalidade brasileira teria como marco a pluralidade, a

;a/.-e/u (1 959) c [bz'g/zr ro,w «v/;;i'ai (1 961) dc Pordnari. Coma
morro c a favcla f'pram vascamcntc cliscutictos cm
ptcscncndas por variados pintorcs brasilciios, dcntrc os quads csti

Mom (1933), C;dade (scm data), HaIFa (1957), cntrc c,utros; Di Ca
(1958) e J/r/y/;dp;a CaNaczr (1961); c [-afar ScgaU -- vcr ])uA {q..,# 13/?zJ/

do at'tistn cm F)/ r/a (1 954-S)

Vet Da }fa co?JI g:tardy-c!)ttuas -- sfd.\ Bane }la rota -- \t)23-4\ O !'iofiltis

Em alguns cios quadros, a qucstio do cstijc} 6 abordnda no
(1956), B//m/'d #/e/r /vo; (dias vcrs6cs -- 1956 c 1959), j''''r//#/d (scm

m/pa (1925) c .famous (1926) ctc Di Cavalcnnti. Em outros quadios
/5 /ida dp A4/;;i'p (1 956) dc I'ortinaric J z/7iw/ur///rai (1 924) dc DiCaval

lqugcnio Luraghi, no livro lgm.r;f z/Pi/# d Cbzldda /)a/ldp/ad, aprcsc

95(

gcral, o cates urbane nn cidadc:
s t) i sc&. di\crsrs vcrs6cs ror:iT

Pottinari -- vcr C;dade (1 960).
ci }nc I Nsifietitle (\ 9:nn-Sb, Fa!,efc

lt925) c a considcrivcl mudanga

3\ \ Centos e datt$as }lo {dHldlto! <sa?mba,

-)

h:

io cJo CZoHzv/ua(1 942), 1'h/,'
./ (scm (.tata) dc Portinari;
ipo dc rcfcr&ncia -- cxcinp
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fragmentagao, a peculiaridade regional. O Brasil de Portinari nio era id a hda e o
}ewo. Sabre a }fllidade de un? setlti111etito Gorilla!, carla Estado do T3)'asia teilz t ?z aPo (...)

E como pintor da mcm6ria, do sentimento, nio raramente tr2nscreveu nas texas
lembranwas das bandai de m6sica, dos circos, das festas que vivenciou em Bro-
d6squi durante a infRncia

A obra de Portinari 6, de fato, como Mlirio de Andrade a definiu em
cello tomen\o, i)e/! pidsdca, arte de eQago, se}72 nada de {itel'atzura o&{ de /?/&sict] \4. O

pintor se afasta dos resultados do trabalho para aproximar-se da agro
humana

em si, expressando suns concepg6es de forma puramerlte p16stica, embora a
id6ia de movimento proporcionada pda po6tica de algumas de suns imagers

posse proporcionar ao leitor algumas impress£5es clue ultrapassam o
imbito

put'amente visual -- Cato este qtle o leitor pode verificar buscando alguns dos
quadros aqua arrolados

q.o Gim, estes possiveis agrupamentos tfm o intuito de trazer a Edna
uma pequena parte das problematical inerentes ao temp, bem como ressaltar a

grande profusao de quadros onde a questao musical faz-se presente.ts Partindo
de tats apontamentos iniciais, a pesquisa deveri to=ar uma s6rie de outros ru-
mor Junta) iflgura complexa do pinter /)a#z#an, ilusErador camEO de uma pali
tice' nacional, quando da excegao popular; personagem em di6.logo simultineo
com modernos e antigos; encontra-se Di Cavalcanti. Di6 o outdo pintor da
musicalidade do povo. mats ligado -- em comparagao com Portinari -- il mulder,
atribuindo-the uma ritmicidade que constituia sonoridade de sous quadros. A
discussio exaustiva (pda via da imagem) destes dais pintores, contempt'aneos
entry si, accrca da musicalidade popular levanta outros questlonamentos, con-

duzindo o pesqtlisador, por um lado, a voltar-se para outros quadros, para :s
trajet6rias de cstudo e influfncias de coda um doles. Nests sentido, a relagao
qtle tiveram com a okra de Picasso, de Chagall ou com a tradigao renascentista,
6, de cato, parte do universo interpretativo das obras em quest:io. Por outro
lido. o contexto nacional e o papel singular da mUsica popular sobre a hist(aria
da cdtura do pals apresentam-se como vestigios possiveis e necessanos ao
desvendamcnto aqua ambicionado

Tanto Portinari quanto Di Cavalcanti demonstraram abertamente um
fascinio para com a arte do passado.la A pintura moderns e, em especial a obra

\pud. FABR]S, Annatcrcsa. Op. cit. pp:26.
Vcr FABRIS, Annatcrcsa. Op. cit. PP. 33-49.
Vcr Fi\BRIS, Annatcrcsa. Op. cit. PP. 42.
E importance rcssaltar quc os quadros ii citados rcprcscntam apc

prcscntc momcnto. No cano dc Portinari, o niimcro dc quadlos chcg
Cavalcanti, cataloguei, at6 agora, I)ouch mats dc trinta quadros rcfercntc!

:gundo Paulo Nlcndes dc Almeida, icfcrindo-sc a Di. Cavalcanti,
dfpoima t$, des ollie nao sd p'icasio, \5raq#e, Matisse...: 'l)esclfl m sabwtwdo E.! G

parte daquclc:
rca dc qua

)gad
f:m D

C
arista, seNlt:do se:t aP
I)eiacrclix, Galigftitt, Rettoi,
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de Picasso, foi fundamental no sentido da conscientizag:io da necessidadc dc

)tlscat na. 'kis\6d8. da IAntuta }t&o n?odeios ideals, alas id6ias, ?i?otitJos, a pa#ir dos audis
lar da a nla vls o pessaaida pntttra, lange aejir} as e d& wceit s aliterit6des
Por6m, o papel da tradigao, principalmente em Portinari, 6 ambiguo, pois a va.
lorizagio da t6cnica, a scparaglio entre figure c fundo, marcaram sua okra

No que diz respeito ao pensamento nacional, o poder da critics dc arte
e o cresccnte interesse polo folclorc -- cm memo aos quais a figure de Mario dc
Andrade emerge como central -- aludaram a instaurar algumas das direg6es que
vigoraram :sem consenso, mas com uma carta coesao) entry os artistes model

nos brasileiros. O interessc polo popular, naquele moments, era fruto de um
desejo de originalidade (enEendida cano &fai/ dade) que, quando alcangada, pas

u a funcionar como passaporte dc alguns artistes para o ambiente artistico e
roped. A m6sica ocupou posigfio dc destaquc no ideirio modcrnista, funcionan-

do como materia-prima ideal a ser trabalhada com o intuito de consolidar algu
mas das caracteri.sticas culturais do pris. Nests senddo, a necessidade de estru
turagao da brasilidade ideal -- e, no casa da masica, das sonoridades e dos tipos
desejados -- acabou alcangando grande diffs:io no meio ardstico, transforman-
do-se, para a16m de manifestag6es legitimamcnte brasileiras, em motivos artisti-
cos recorrentes. Tail discursos(via irnagem) nio podern, no enEanto, ser reduzi-

dos aos ideals sonoros populates estabelecidos por Mario de Andrade, por
exemplo, tendo em vista que, mesmo atrav6s de anilises prematuras, pode-se
identificar cm ambos -- Portinaric Di -- um hscfnio com a vida musical urbane
do motto, da favela, coisa que a sintesc marioandradiana n2io inclui.a como
ideal.

A reInS::io entre os pintores e Mario de Andrade, no que diz respeito is
quest6es musicals, nio pods ser entendida, por6m, somcnte a partir dos ideals
formulados para a m6sica nacional. Aspectos musicals circundando a pintura

I.ait&nc, Nlattet c t)iss:rn3*. Na !t&lia, Grotto, !>aalo Ucefio, \\otficell;, Field !!a tiraicesr€i flllly// m/}lo at0os 'digit! da
$tldade de /?lefts olluos'. \a: E///iliatl€} 1)i Cal'cllcaliti: 50 aNteS de pintllta {1922-1971). Sho 'Paulo\ Gt&Ficos \Stuxnncr

r.tda., 1971, p. 26. No casa dc Portinari, o diilogo com a pintuta cut'op6ia dos sCculos XIV c XV C amc
tc, pols alum dc inspiragdcs tcmiticas c Hormais, o pintor dcmonscrou uma intcnsa prcocupagio cm

cstudar as t6cnicas rclativas a cor, pcrspcctiva, tcxtura, ctc. Scgundo o proprio pintor, a i.Zu.ri.bhn'a //male;F'ia
ia artepe$eiaflente eteilia. Aglgttra-se cello 11t 'l gcnl} tice, pai.i os que qte }ll l;en! escl'ever. E Precise {ott})eci-lo tPratic&-lo.

hara se }oaet' Fetlsar etll b\)Fas FctlQltQdoFQS. t)e /}lftd {!tte {tlttstititi o e ellletlfo de ordeal, a )}ol'rita fotistattfe para as rc\'pitt oes
ff/f(P:Eui. Apud. Fi\PRIS, Annatct'csa. Op. cit. pp. 18. Portinari tambCi-n sc rcmccc aos cl:issicos d
Rcnascimento c do Barroco cm outros momcntos coma k)ntcs dc pcsquisa c inspirag:io. Ncstc scntido, os
modclos ofci'ccidos pda hist6ria cla pintula f'uncionnm coma conscicntizadotcs da ncccssi(Jade dc buscar // a
Pitldeiosideais, }lasid&a$ }izoltt'os, a peTtiT dos qllais dare vida a ltllla vis Q pessoalda itty:tra, !otge dej6ntiitlas c de)wceitos
rz///pd/Jfbf. /\pud. FARRIS, Annatcrcsn. Op. cit. pp. 30. ' '

F/\BRIS, Annatcrcsa. Op. cit. pp. 30
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pareciam ser queridos ao crf tico.t8 A formagao de music(51ogo tamb6m mai'cou
suns an6.lifes e criticas no romo das antes plasticas. InQmeros exemplos e com-
parag6es entre as dual artes pcrmeiam sous texton.io Fade-sc dizcr, portanto,
qtlc a imagcm sonora c os concertos musicals integravam, dc fate, a crf tice e a
claborag o dos idcais plisticos de Mlirio de Andrade.

A integral:io entre as artes pllisticas e a m6sica popular se dlt, entao,
)ustamente coma forma de altar a primeira, a quc sc dave a fung:io de .Pa///a de
Za//fu do modcrnismo, a segundo, materia-prima ideal para a formulae:io dc um
Brasil que se sustentassc junto is grandcs nag6es ctlrop6ias. E justamente este
cruzamento que se pretende, com o tempo, compreender. Me restringi, at6 em
t:io, a idcntificar os trajetos da m6sica na obra de Portinari, salientando deus re-
cortcs c vis6es sobre o tcma e, por vezes, inserindo-os junto a alguns conceitos
gerais que perpassam sua obra.

Nlarcclo T6o. Graduado cm l-listeria pda Univcrsidadc E:
bela Unix-ct'si(tatlc l;cdct'al do Rio Gr:\ndc clo Sul, dcscnvol

ta{ cf}/ [iloNat {iP€11is {19}a-4Q).

n P

tl dc Santa Cat

pcsquisa vo

Xx ,4 \,itmla }iost&t$ca

tlo cnl
para a hist(}t

{ttt t' crlllstitlli€\

L:m indicia disco 6 o quadra O I/h/2i/fc/z/ (1931) dc Cincliclo I'ortinari. f:stc rccrato cl

No tcxto I'b/// i;a, publicado no /Brr/Zr dai g//r7/m r7drr, o nucor, ao comcntar n obra dc Bach Tara/a p.lz(gr/ fzvv Rf
\.leltor, atgpntcnxn. z4sjorl}/as e ?ffllJi ietlttls il?l?i {osos qlte fRaIl sita de It?la nq lcqa t' I)efeqa {llefqlfecttiets. I..idaFtdo {olll {}

'te>lira daj'itga Pills {1l, o Xrutlde arista co)segtt11t a!)straloes till to\iniettte, ar tteqts t o >ossatites collie a$ tie tt \)icasso,

a/r .grz/r/Ojai, P/f/vr@alhr///r .g/?/r;ojai ram al dr //m Cb//dp/igl/i hn sua corrcspondincia com Nlanucl Bandcira, u
rectal na carta dc 10 dc sctcmbro dc 1931, ao claborar etna justincativn critics para sua opg:io polo rctrato

dc Nlanucl Bandcira dc Portinat'i cm oposig:io ftquclc nico polo pinter Fricclrich slaton, Nlirio sc tcfcrc un
x d /.KAuogn tgptncnt t\ao\ E.fa it]]! {l]t€idrt}, lilia }]&sica cu]]] dots ten]as, era [] cqltiiPosKao ttefllatica ctlnlo as.fligps,

rlcls os dais elias cotlccNatltes eutw sl E as !errs {]dt]!fa\'elt]iet]!e cattle at]tes, ct#] (!:te a patsagf} \ti]'i] ititef rctalti'tt t}.
:onlPenioitar da jiNtra, olt da t&ctlca dt} pinter, ctlltla e taos qltadros (ic o ltg?cFa. ora N\a nt, scn'indo-st da coniPost€ao

diclot:ai desatc} dell co peiatlle !te at} p+'ot)ieFlias bela. EI tte'Cde alois ie ias nillsicais ct} tccRattlts, o (}!!agro dole {e?ll delis

[c An(] m(]bP P P
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O RELIGIOSO E O ARTISTICO NOS LIVROS ILUSTRADOS EM MINAS GERAIS:

TERMO DE COMPROMISSO DA IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO
DA FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DO PILAR DAS CONGONHAS DE
SABARA.

Marcia Armada
marciaalmada@uol.com.for

Este artigo pretende analisar como o aparato est6tico utilizado na elaborag:ao
dos Livros de Irmandades mineiras no s6culo XVlll integrava uma 16gica quc

nia a arte is demandas religiosas e aos anseios espirituais da populagio e como
a linguagem ardstica praticada no setecentos mineiro possui refer6ncias de cul
turns diversas

\ multiplicidade da constituig:io cultural da sociedade mineira no pe '
frodo colonial tem fido abordagem privilegiada nos estudos historiograficos
recentes, especialmente no quc se refers icomplexidade das reInS:6es socials, is
praticas de miscigenag:io cultural c a possibilidade de interag6es e resist6ncias
aparentes nas indmeras ag:6es do dia-a-dia. E um processo dinimico de com-
partilhamento de diferentes universes culturais, olde as contradiq:6es cntrc a
realidade cotidiana c as orientag6cs religiosas e politicos sc manifestavam por
diversos artificios para sobreviv8ncia c para a conviv6ncia inter e intra grtlpos

Dentre as fontes para a investigag:io sobre a realidade colonial, as ima
gens visuais podem ser percebidas coma integrantes dos sistemas de represen
tagaoi e entendimento do mundo. As praticas sio historicamente condicionadas
e devem ser vinculadas aos padr6es, doutrinas c formas de organizagao da
sociedade em coda tempo. O entendimcnto dos signos 6 particular aos grupos

e esb ligado a transformagio dos conte6dos c mat6rias e aos tlsos que deles se
fazem. A representagao colonial deve ser compreendida coma o resultado da
ntegragao e subordinagao de diversos c6digos culturais is circunstincias locais

efer6ncias culturais africanas, europ6ias, greco-latinas, asiiticas e outras
possiveis atrav6s da internacionalizag:ao dos estilos, da utilizag2io de gravuras
impressas como modelos temp.tacos e iconograficos2 e da circular:io de artistes
estrangeiros - integram-se is praticas ardsticas e relacionais do cotidiano,
conformando uma especificidade pr6pria.

Uso o tcrmo para dcsignar as form:
Nlyriam Ribciro dcstaca o papal d
Ical'a lcmbra quc os cstoqucs dc

ldo a grande import:incia (I
[ixrros quc traziain co]ctfincas (]c gray

:pcrcussio no mercado

r/z.rrdz/v/eJ e///llbr//J. SiO Paulo: Co

natcriais pdas quaid os homcns cxprcssam o scn

gravurns impt'cssas cm livros na clivulgag:io d
multiplicnram-sc por 10 n{) pcriodo 1680-1780

comCrcio inecrnacional lix-rciro. Nlnis do quc c)
ns hitns sobrc tiabalhos dc ornamcnristas franc
Or.IVEIRA. Nl\firm Andrade Ribciro de. O /z
:&Naif\,, 2003

do da cxist6nci:

a Europa Oci(!

A
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Id6ias e representag6es podem ser construidas a parter de esquemas
universais de percepgao, mas das estio sempre relacionadas ao grupo que as
borja. E possfvel parter dos objetos, das condutas e dos c6digos para delimiter
as areas sociais por onde circulam as id6ias, mas sem o pressuposto de que as
clivaoens da sociedadc sho forgosamcnte organizadas por um recortc social

prevamente constituido, com oposig6es dadas a priori., como a tradicional dis
ting:io entry elite e povo c entre culture letrada e iletrada3. As relag6es sociais a-
contecem em um Itlgar regido pda pluralidade, muitas vezes incoetente c com-
tradit(aria. e as individtlalidades devem ser analisadas homo parte de esquemas
de ado intcgrantes de uma 16gica operat6ria pr6pria do corpo socials

Um exemplo das trocas complexes entre tradiq:6es s:io as festividades
promovidas pdas irmandades em Minas Gerais no s6culo XVIII. Na testa do
Triunfo Eucaristico, realizada em Vila Rica cm 1733 para comemorar a trasla-

dag:io do Sandssimo Sacramento da lgreja do Rosario para a nova Matriz de
Nossa Senhora do Pilaf, ha no relato de Sim:io Ferreira Machado indmcras
citaq:6es da insert:io de elementos profanos mesclados aos religiosos, compaq
do um efeito visual e sonoro variado. A prescnga da diversidade 6 vista peso
tutor como o triunfo da cristandadeS. Serra o testemunho contemporaneo da
multiplicidade de hetangas qtle constroem a culture setecentista? Tamb6m nas
festas das irmandades negras, seSirldo gelato de diversos visitadores e viajantes,
constante elam os logos, dangas e misicas prohnas, comida e bebida em pro
fusao, praticas opostas is orientag6es tridentinas quanto ao cults sagrado

As Irmandades Religiosas e os Termos de Compromisso

Dave ser destacado o papel das irmandadcs religiosas na sociedade mineira no

perfodo colonial. Como agremiag6es de fi6is, de car4ter secular, sua abrangdn-
cia se estende aos pianos social, politico e religioso. Na sociedade colonial, atta
vam como elements de coes:io pois atendiam as necessidades coHtlOS das p6s
sons no que se revere aos assuntos religiosos e cotidianos que se fundiam como
demandas imediatas de protegao e anseios de ascend:io social. Prestavam orien-

tagao religiosa e cumpriam assist8ncia lunto aos grupos que as integravam. Em
uma sociedade marcada pda pobreza, essen requisitos elam garantia de sua

expansao A16m disso, a proibigao da presenga de orders religiosas regulates na
regiio mineira e a repress:io is pr6ticas espirituais heterodoxas durante as visits

)Cl-l/\RTIER, R. ..4 27/ c'///7vxu /h h,ro.- fh /Pffar a // pqgddar. Sio Paulo: Uncsp/I
+ ClIRTEAU. Nlichcl (3c. ,4 &//-r//fgo /h ra#dl'a//a. i\rtcs do fazcr. Pctr6polis: V

;\Vll./\.Alonso. Reii&/a.r J rc'///a/aJ zzp A.l;#aJ. Tcxtos do s6cu

bnrtoco. Belo }-lorizontc: Ccntt'o dc Estuclos Nlinciros, 1967, vol.I ., PPI 6-1 8
GU[i\R. b]atcos b]. (]c. Nqg/?/J A./haf Crpuh: uma hist6ria da diaspora aft

I)oueorado, USI',1999, P.318

iHcia[ do Estado, ] 999.

, 2001.P 38cg6cs do mundi

no Brasil Colonial. Tcsc dc
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gees do bispado estimulavam a participagio da populagao nas irmandades lei
East. Em relagao a popular::io negro c mestiga, estima-sc que cerca de 20% dos
escravos, 50% dos forros e quake 100% dos livres ncgros e mulatos, durante
;6culo XVllll em Minas, estavam engalados na vida confrarial 8.

Enquanto instituig6es, as Irmandades precedcm a ag:io do Estado e da
lgreja. Quando as primciras x-tins foray criadas por Antonio de Albuquerque
em 1711, a presenga e a atuag:io das Irmandades iii cra incontestivel9. As it.
mandades tiveram paper fundamental na construgao e afirmag:io das diretrizes
da nova ordem social. Tamb6m se dcstacaram coho promotoras do desenvol-
vimento ardstico no periods colonial. A16m dc financiarem os pro)eton de
constmgao c decorag:io dc igrejas c capelas, sous dirigcntes discutiam com os
mestres artffices os dctalhes do repcrt6rio iconografico a ser utilizadojo.Tam-
b6m impulsionaram as chamadas artes menores: os sous Tcrmos dc Compro
misso Cram executados, na maioria das vezes, com requinte de ornamentagfio.

Essen documentos registravam os estatutos da organizaglio, os quaid
deveriam ser submetidos a aprovag:io do Bispo. Os termos de compromisso em
gerd organizavam a vida social dos lugares a partir das atividades das Inman.
dudes, regulando rituais litirgicos, festas religiosas, auxilio aos irmios e agnes
fi3nebres. Apresentam-se sob a forma de livro manuscrito com caligraala elabo
nada, encadernado corn re\-estirnento r.oboe (em gerd \-eiudo). Em \ ariados ca
sos, Cram decorados com iluminuras coloridas, frontispicio com iconografia e:
pecffica do santo de devoe:io, paging dc rosto, capitulares e vinhetas com lIDs.
trag6es dccorativas. O primor t6cnico de sua confecg:ao indica que eases livros
extrapolavam o valor documental em si, Ja que as formal dc elaborag?io de li-
vros manuscritos ou impressos estio impregnados de sentido quando ao uso e
is apropriaS:6es possiveistt. Sega nos livros das irmandades, nos estandartes, nas

Inscrig6es nas obras de arte, nos documentos oficiais, tcxto c ilustrag6es ligadas
exprimiam um sentido visual: ''com efeito, 6 o comprazimento dos olhos quc
busca sempre

FIGUE]REDO, I.Delano R. O a/,rife du ,irma'rla. Cotidiano c tubal
XVIII. Rio dc Janeiro: Jose Olympio, 1999. 2cd. pp.1 53-1 54.

'\GU]/\R,op.cjt P.
BOSCH-ll, Cato C. O; /zaai F a.padpr. Sio Paulo: Aeica, 1986, p.23

nna 6 discutido por Adriano Ramos, quc nponta divcrsos co-
stas clam gcrados quando as cl1lusulas contratunls quc sc rcfcriar
m modiRcndas. RAblOS, Adriano. f;ru//r&ra I//'e;ru i'f17r/i e a iZ#

Belo l-lorizonec, Instituto Cultural Flftvio Guticrtcz. 2002
Cl-IARTIFR. /4 conde/pv doi #pm.c lcitorcs. nutot'cs c bibliotccns n:

Bt'&silia: Ed. UNB, 1994. p.8
f\VILA, op.cit., p. 86
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O Compromisso da Irmandade do Santissimo Sacramento da Freguesia
de Nossa Senhora do Pilaf das Congonhas de Sabari

A.s representag6es sio construidas por signos perfeitamcnte inteligiveis aos su-
jeitos do processo comunicativo, capazes de reconhecer as significag6es e o va
lor das metiforas utilizadaslS. Podcmos nos qucstionar a respeito dos valores
implfcitos das ilustraS:6cs dos Termos de Compromisso e da signiHcag:io do
uparato visual utilizado. Dcvc ser dcstacado que estes documentos Cram gerd

monte destinados ao uso privativo da mesa administrative. Mas o seu valor p6
blico 6 justamcnte o ato dc fundagfio de uma entidade comunitliria que per-
meava em muitos aspcctos a vida urbane e o convfvio social.

No Termo de Compromisso da Irmandade do Santissimo Sacramento
ia Freguesia de Nossa Senhora do Pilar das Congonhas, datado de 1725, em-
contramos diversos clemcntos que atestam o valor simb61ico da construe:io do
objeto. O livro 6 composto por frontispfcio iluminado com o temp de devogfio
da irmandade, possum folha dc bosco decorada intensivamente com motivos flo-
:ais de matizes variados. O texto, dividido entry 24 caprtulos, a16m de requeri-
mento de instalaq:ao da Irmandadc a Cfmara Eclesiistica e de Termo de Aber-
tura, 6 construldo com caligrafia elaborada, tends em todos os capt tulos letras
capitdares ornamentadas. Aparcccm kinda vinhctas de canter decorativo oc]
simb61ico e bordaduras granicas em todas as pfiginas ilustradas.

Anahsarei aqua apenas o frontispicio por se tratar, no conjunto pict6ri-
co, da iltlstrag::io que incorpora um valor simb61ico mats significativo. A com
posigao encontra-se construida coma um retibulo sustentado por dubs colunas
torsos, terminado em front:io interrompido e decorado ao fundo com policro-
mia marmorizada. No camarim terminando em arco, aparece o Sandssimo Sa-
cramento, raionado e reluzentemente dourado. Ap6ia-se sobre Rovers amis
que t6m em suA base um querubim. Sabre o ostens6rio, encontra-se um sol en-
cimado por uma cocoa, suportada por dots anjos. Nas panes laterais, dubs per-
sonagens14 trajadas com vestes vermelhas e usando cocoa de louros apontam
para o santissimo sacramento. Na parte inferior frorltal encontra-se uma tar)a
com inscrig:lois ladeada por elemcntos dccorativos em C, surgindo do conjunto
dots ramos de trigo. A esquerda, na base do nicho, aparece de um dado a ima-
gem de uma arvore(no lada oposto ha pcrda de suporte e da imagem). A
policromia aponta para a predominancia do vermelho, do azul e dos tons dou

[IANSFN, A. ]
1999. P.177

scrcs hur

:Pancm angcloi

ra/o//h&. In: ABREU rg.) J- #A/ ilh fuA/Jrh da /e;Mru. Sio Paulo: Fapcsp

rag o cncontrada no Salmo 78, 25, quc signiHica "o
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ratios (aura, ocre e \-erde). Em toga a decoraWao do b\ro, p'edomina o matiz
vermclho, cor utilizada pda irmandadc do Sandssimo Sacramento

Todos os elementos da construgao levam o olhar para a parte central,
nde se encontra o Sandssimo Sacramento, simbolo da Eucaristia. E tamb6m

na parte central onde se localize a maioria dos e)ementos simb61icos da cons-
trucao.

Para poder compreender mellor a significagao delta imagem, ha de se
destacar o paper da Eucaristia dentre os sacramentos instituidos pda lire)a Ca-
61ica Romana. Note-se qtle as irmandades do Santissimo Sacramento compar-
tilham com as irmandades do santo padroeiro o espago de cults no altar-mor
nas igrejas paroquiais em Minas. A Eucaristia 6 o principal dos sacramentos, a

rigem de today as gragas, porque encerra em si mesmo a presenga de Jesus
Cristo. forte e tutor de todd dom celestial. Simbolicamentc a Eucaristia integra

tripla dimensio temporal: passado, quando rememora a vida de Cristo; pr6
dente, por ser alimento da alma; futuro, pois prefigura a vida eterna. E tamb6m
chamada de comunh:io, pols atrav6s deja o cristio se une a carne e a divindade
de Cristo, tornando todos os fi6is parte de um 6nico compo. A Eucaristia 6 o
alimento espiritual para a peregrinagao em busch da felicidade eterna. Segundo
Santo Agostinho, este sacramento consta de dots elementos: a aparancia visivel
da esp6cie e ; carne e o *nngue inxisivel de Nosso Senior Jesus Crisco.'' -\
relaQio entre o mundo temporal e o espiritual perpassa qualquer dos sate
sactamentos, que sio o ''sinai visivel, ou exterior da grata que invisivelmente di
Deus a alma, para santificar:

Ha. no culto ao Santissimo Sacramento, diversos elementos que permt-
tcm identificar o imaginario do homcm quanto a vinculagao entry o visivel e o
nvisivel e quanto ao problems do destino individual e pessoal em relagao a
salvagao e a vida eterna. Sio elementos culo significado remete a imortalidade e
podem ser identi6icados na construgao simb61ica do frontispicio do Termo de
Compromisso aqui abordado. A cocoa que se inscreve na parte superior da
composigio sugere a id6ia de elevagao, poder e iluminag:ao; para o cristao, 6 co
mo uma recompense por uma vida regrada pelo Evangelho, levando ao cami
nho da salvaQao etetna. A cocoa de louros que adorns a cabcga das figuras hu-
manas tamb6m sugere a perman6ncia da vida18. O trigo remote a invocagao de
Cristo motto e ressuscitado; 6 uma das mat6rias da Eucaristia: o pao 6 o compo

lra uma dcscrigiio dctalhada sabre este c os dena
Cb/farm/y /u/p/a//o. N [ndrid: Editofi&] Cnto]ica, 1 956.

Br.UTEz\U, D. Raphael. Hacufp//b/h pads(g/rr( d' /d
(ortografia atualizada, cstrutura granaatical origins\l)

\s plantar quc pcrmancccm vcrdcs RO invcrno cst
Romano, a caron dc louros indicava tanto a gl
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nortalidadc. Dui'ante o Imperio

tl da S) lva, 1720. p. 422

El\N/\NI)EZ, Pcd

igad
quant '

t16ia dc

=spiritual

200



e a vida dc Cristo. Por fim, a 6rvorc que se encontra na base do retibulo 6 o
simbolo das relax:€5es entre a terrlt e o c6u, da perp6tua regeneragfio; sua verti-
calidadc remctc ao caminho ascensional ao bongo do visivel ao invisivcl. Segun-
do a crenga crist:i, a !irvore da vida esb no paraiso e 6 vigiada por querubins.
Sornente polo carnlnho da salvag:io o honlem pods chcgar ao paraiso e comer
os frutos da irvore da vida, tornando-sc novamente imortal.19 O problems da
eternidade tamb6m esb presente no momcnto da morte, qtlando o crist:io ope-
ra uma s6rie dc gcstos piedosos quc irfio se somar aos datos dc sua vida no mo-
mento do Jtllgamento particular. Nas irmandades hlt uma preocupagao com a
encomenda de misses e sufrigios pelo bem das almas dos irmfios defuntos.
Grande parte dos individuos que constitucm testamento rescrva parte de sous
bens para a encomenda de dais misses. Pcrcebe-se no setecent:os minciro uma
primazia da missy como valor em si, quc dispense inclusive a participag:fio diiria
na Eucaristia com a finalidade de salvac:io da almaZI

A preocupag:io com o destino humano permeia a vida dos homens in-
flucnciados pda religiosidade kristi. Estes sentimentos s:io traduzidos nas ima
gens produzidas polos artistes, que tentam aproximar coisas do mundo invisivel
ao cotidiano, refletindo e representando a sensibilidadc coletiva, construindo a
parter de um repert6rio iconogriflco pautado na tradig:io e tendo a imagem pic-
t6rica como um veiculo para se chegar a Dcus2

Mas a tradigao coma c6digo de integral:io social e sentido de perten '
pimento a uma comunidade n:io esc4 de modo algum isenta de uma manipu-
lagfio promovida polos sells praticantes. Somente a prescnga das representag6es
n:io indict a maneira como das sio percebidas e transformadas. Uma produgao
;ecundiria 6 criada a parter dos uses cotidianos das crengas, dos signos e das
prliticas culturais. Como diversos estudos t6m apontado, na pratica hli uma
enorme distfncia entry as orientag6es religiosas e a realidade cotidiana, cheia de
artifTcios voltados a. sobreviv8ncia. artiflcios estes muitas vczes contrlirios a
doutrina re]igiosa. A investigagao sobre a rea]idade co]onia] atrav6s das fontes
visuais n:io devs descartar a id6ia de que ha tanto aproximagt5es como distan-
ciamentos entre os significados da produgio e dos uses particulares das ima-
gers

GCncsis 3.24
f\RANTES, Adalgi

Sio Paulo: USP. 1 994
Cl-lflCA. Fcrnand

\. .A ferreira det*ofao do scfccet+fos #litleiro: o frtfio a S&o NiiRU B .i4ilmas. 'tcsc dc Doutut€.do.

r.a imagcn reudos de la cor rarrcforma, 1560-1600
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PAiNEtS DECORATIVOS EXECUTADOS POR RODOLPHO AMOED0

j1857-1941): ALGUMAS CONSIDERAgOES

Marcia Va16ria Teixeira Rosa, MSc
mvtr@terra.com.for

Pretendemos apresentar neste I Encontro de Hist6ria da Arte do IFCH/UNI
CAMP, ''Revisio historiografica -- o estado da questao''as obras exccutadas
polo pintor Rodolpho Amo&do (1857-1941) para os ediffcios p6blicos no Rio
de Janeiro, loco de sua dedicagao no initio do s6culo XX

q. formal:io do pintor foi iniciada na Academia Imperial de Bclas Artes
c aperfeigoada na Ecole des Beaux Arts. Neste periodo realizou suns obras mats
conhecidas, atualmente no acervo do MNBA. Tats produg6cs forum cnviadas

para o Brasil olde sofreram rigorosas an5.loses quanto aos aspectos formais, pda
Congregag:io de Professores.

Devernos aporltf r a importancia de Puvis de Chavannes(1 824-1898) na
formagao da visualidade de Rodolpho Amo6do, tendo em vista principalmente
a significativa quantidade de obras executadas polo pintor frances para edificios
p6blicos em Paris

No periodo em que csteve estudando na capital francesa, o pintor bra-
sileiro convidou o mestre para visits-lo em seu atelier. Este atitude de Amo6do
comprova o aprego que o mestrc exercia em sua carreira. Em entrevista, Amo&-
do relata emocionado para Tapaj6s Gomes(1939) a impressao que Chavannes
teve sobre este obra:

"E!,efo, }iestc itlstalte, (...) uf} c pl3rase de !)tfpis de Ci)at,a lies, o decrJrador /}iarci
OlftrtdudQ para ilis£tar a '(Nal'rci ao de P})tfefas ', t/?If/e?t c:teller. o qitadro esiai){} q+

pond. (1) gva} de liestTe ttttt'ou, palm itnl ii sta ile, ctltoltleit Q qltadr't} }itlpifli)arps

}l iil€ tlraro! u])os cxcta t !i:-Q})11e.loii>aysage.

oio do !)anti3t:otl (te i)ads. Etf {,

pmmPto e ae})at'a-se co!! ado eli j ttt

Rodolpho Amoado, ap6s o t6rmino de deus estudos coma pensionista
em Paris, retorna ao Brasil em 1887. Devemos destacar o pcrfil ''irrequieto '' do
pintor, scu rigoroso profissionalismo, um devotado amor ao ofTcio e principal-
mente seus ideais que podem ser percebidos em stla obra.

A produgio de Amo6do sempre suscitou crf ticks, ora por parte de sells

contemporaneos coma Gonzaga Duque, ora por criticos modernos como Fer-
reira Gullar, cull anilise muitas vezes incidiam sabre as obras mais conhecidas
do pintor e conseqtientementc cram classi6lcadas de ''acad6micas'', terms insu-
Giciente e superficial.

IGON{ES, Tapaj6s. RadafPfua Janeiro,4} ioidc}. Mestrcs do Ntlsso V!#sei{. C
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Particularmente sobre as encomendas nos edigcios p6blicos executadas

por Amoado, Q'iirino Campofiorito (1983) fez algumas ressal\ as, por 'char que
pintor nio seguiu a linda de seu suposto mestre, Puvis de Chavannes. Para o

critics, Amo6do nada mats fez do que levar "... lime iai,oar?d J /# /Z?a.f e e/!/n
Q} }lQS q:;tad70s de capaiete ggftntescallze} te a/xlpliados.'' 'P2L=o. o ct\t\co, o 'ptntox lotasx

leiro foi muito maid kiel ''ao reaZziwo acaz#wjro de Cara//e/

\pesar do conteido negativo da opini:io do actor, devemos considcrar,
no entanto, que este produgao ficou a contento do artiste e dos encomendan-
tes. Nesta comunicagao iremos priorizar dots exemplos, enllhdzando sells aspec '
tos formats

Para a execug:io da decoragio da Sale de Sess6es do Supreme Tribunal
Federal, atual CcnEro Culturaljustiga Federal, Amoado viaja para a Europa, :n
tre 1906 e 1908, olde realize os croquis. A obra foi encomendada pelo Ministro

da Justiga e Neg6cios do Inferior Rivadivia Cornea.
Nests Sale, Amo8do pinto o painel do toto com a imagem de uma mu

cher representando a "Justiga". Na composigio, datada de 1909, destaca-se.a
figure feminine trajarldo uma longa tQnica amarela, por6m, sem a dpica venda
nos olhos, atributo referente a sua imparcialidade

Podemos explicar a solugao do artiste em representar a aus6ncia da
\ endo nos olhos da Justiga, tal qual se apresenta na nlgura do Cupido.' Recor
rendo a al©lmas obras, cu)o fema versa sabre a alegoria da Justiga, eseabelece

mos algumas apropriag6es, desde Giotto at6 Rafael
Na representagio de Amoedo, no entanto, a Justiga possui outros atri-

butos que Ihe sio pr6prios, coma a espada(para defender o direito), a balanga
(para equilibrar o direito), o barrett dc cor amarela sobre a cabega(represents a
Idade do auto), as tibuas da lei(references aos povos da Antiguidade), e os
le6es (simbolo do podct)

A mulher esb sentada em um trono de marmore, no alto de uma esca-

da. Seu p6 esquerdo estlt apoiado sobre uma almofada azul e ela equilibra-se po '
sicionando o p6 esquerdo para teas, movimento percebido com o efeito que
Amo6do produz com o drapeado da tdnica. Um tecido vermelho involve o tro-
no, caindo pr6ximo aos seus p6s

Na mio esquerda ela porta uma tibua da leie uma balanga. A diregao
de seu olhar 6 para esquerda. Curiosamente ao entrarmos na Sale de Sess6es,

ZCANll'OFIORITO, Quirino. H;f/c;d da J'&//

983, P.1 86
SO Suprcmo Tribunal Federal foi construido
(I $58-1 928) na Avcnidn Rio Bronco, 241
PANOFSKY, Eru in. E;Mdoi dp .rfa//a/Wh: /e/

1995.

1909 polo arquitcto cspanhol i\dolpho hlorales dc I.os Rio:

B HPa//A#roJ //a ade da Rf// il\!'pve///o. Lisbon: Editorial Fstampa

Brasilt. //a lily. Rio dc Janeiro: Edig6cs Pinakothck

205



amos que sua imagem asta vo)tada para a mesa do luiz do Tribunal, pr6ximo
ao \-itral central, tambfm ! cpresentando a Justiga

A espada quc cla porta na mio direita 6 molto longs c segurando pda
ponte, ela ap6ia tamb6m sabre a almofada. A partir dcsta disposigao da espada,
em Lima linda diagonal, percebemos uma desarticulag:io da composig:io, culo
enquadt-amento 6 frito por dtlas colunas.

Considcrando o estido preparat6rio para este painel, "Alegoria a Jus-
tiga"a percebcmos a mesma disposigao, assim como a apar6ncia da modelo
podemos atribuir a st.ia csposa Adelaide.

A Rgura feminine csti centralizada entry dubs columns gregas, localiza-
das sobre uma superfTcie curve dccorada com rclevos. Ao fundo, podcmos vis.
lumbrar algumas plantar. No trono em que a "Justiga" esb sencada visualiza-
mos parcialmente o encosto, cnquanto os p6s t8m formas de le(5es.

Quando a esse cenario, podemos fazed dgumas apropriag6es com a o-
bra do pintor frances Da\ id, "0 Juramento dos Hjoracjos"Z, cHIa ccnario im
ponente 6 composto por grosses colunas romanas dividindo o quadro em teas
panes distintas, destacando os personagens envolvidos.

Embora devamos considerar a modernidade da obra de Amo&do prim
cipdmente em relagao a produg o executada no Rio de Janeiro, a utilizagao de
elementos arquitet6nicos clissicos se devs ao cato do pintor procurar seguir
Gielmente o temp proposto para a obra em quest:io.

Este grande pained da "Justiga" 6 1adeado por dais outros pain6is me-
nores com as inscrig6es latinas "PAX", "LEX", "JUS", 'cLIS", "ST". Nas pa
rides laterais existem quatro pain6is representando figures hist6ricas, cujas bio-
granlas reportam-se a Justiga: o "lmperador Claudio", o "lmperador Justi-
niano'', ''o poets Cicero" e o quarto personagem kinda nio foi identificado
at6 o presents momento.8 Entrctanto, apcsar de termos citado estes pain6is la-
terMs da Sale de Sess6cs, nio podcmos atribuir a astoria a Rodolpho Amo6do.

Em fevereiro de 1913 Amo8do faz uma viagem a Europa, regressando
em dezembro do mesmo ano, para realizar os croquis da decoragao do Teatro
blunicipal do Rio deJaneiro.P

iEstc vitra] 6 dc nutoria do artiste Urban c assim COMA AmoCdo, clc rcprcscnea n Justign scm a vcnda nos

Este obra "Alcgoria ijustiga: cstudo para painel dccorativo do Suprcmo Tribunal Federal", pcl'tcncc
co[eg:io do h[uscu Nacional dc Bc[as Artcs, datado (tc 1914, t6mpcrn sobrc papc] co]ado cm madam, 38 cm

Este okra pcrtcncc :l colcg:io do bluscu do I.ouvre, I'aris, datada dc 1784, 61co sobrc ucla, 330 x 346 cm
$Cncla utn dcstcs pclsonagcns rccratados possum, abaixo dc scu busto, uma franc cin latim, a clear rcspcctiva

OO Teatro hlunicipal 6oi construiclo cntrc 1905 c 1909, proleto cm cstilo t:clCtico inspirado na Opera cm
Paris, do cngcnheiro Francisco dc Oliveira Passos (1879-1 9S0)

F
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Em 1916, Amo6do inicia a okra na paredc das rotundas do Teatro,

pr6ximas ao foyer, executando otto pain6is com cents de dangas dos seguintes
parses: "Jud6ia ': "Roma", "Gr6cia", "Frito", na rotunda da Avenida Trezc
de Maio e "Hlungria", ''Franca '', "Espanha" e ''Po16nia '', na rotunda da
q.vcnida Rio Bronco. ('ompletarn a ot'narncntaglio dcsta cornposigiio, otto pai
n6is de flores.

No catalogs de apresentagao da exposig:io comemorativa dos 80 Amos
do Teatro Municipalto, o muse61ogo Pedro Xex6o (1989) apresenta Rodolpho
\.mofdo como um pintor acad6mico, ''tae/a #a zq# Mo de /f//inca.r roppo a

]quarela. o auacbe, o Et\calarido etc, canto nasjaKtes nlais ePI qHe fe abeoeroH:" ' 'b\elmo
quando afastado do cargo de professor, Amo6do nio se desliga dos problemas
t6cnicos da pintura, por conhecer com muita propriedade os sells processor
quimicos

Pedro Xex6o identifica as influ6ncias na produg:io artistica de Amo6do
tanto de Puvis de Chavannes pda envergadura do pintor em pinturas murals,
quanto de Alexandre Cabanel pda manutengao da tradigao da escola francesa
na segunda metade do s6culo XIX

Podemos apontar no Indo esquerdo, a representagao das dangas judah
ca, romana, gregg e egipcia, tendo em comum a sinuosidade e a nudez partial
das mulheres. conferindo-lhes sensualidade. Ao dcstacarmos a sinuosidade dos

corpos das bailarinas coco caracter£stica comum, percebemos por conseqti6n-
cia o contraste desta disposigio em rclagao ireprodugao das respectivas arqui-
teturas, sempre austeras e imponentes

Na representagio da "Jud6ia", uma m.tiber centralizada na campos:
gao asta trajando uma pantalona azul ajustada ao compo e recortada geometrica
monte. ressaltando sua sensualidade

Uma faixa amarela este. amarrada em sells quadris, colo tecido muito le

ve acompanha o movimento de seu compo Particularmente os brazos executam
movimentos que alongam sua silhueta, realgados tamb6m pda posigao dos p6s
a meta ponte

A bailarina segura delicadamente um v6u anza emoldurando stla cabe-
ca. Podemos verificar entry os in6meros retratos executados por Amo6do, colo

principal modelo foi sua esposa Adelaide, a utihzagao de gestos delicados,
exemplo de "Mega de Vermelho '

/\ fxPosig:io "Estudos Dcc03'ativos pain o Teatro hlunicipal na Colcgio do bluscu Naci
rcalizada cntrc julho c agosto ic 1989 no bINBA, coma pitrtc das comcmomg6cs d(

=rsiriodcinauguragiodainstituigio. . . . . .
XlqXEO. Pedro Nlartins Caldas. "I)rronufar //v/rn/a/'. Catilogo dc ExPosigio "15studos dc

Teatro b'municipal na Colcgao do hluscu Nacional dc Bclas /\rtcs". Rio dclanciro, 1989.
Este obra pcrtcncc icolcgio do blNBJ\, aquarcla sabre papal, 29 x 23 cm

11 dc Betas /\
-ctagcsimo

pa
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Devemos apontar para a riqueza de detalhes em todd a composig:ao,
trago comum ncstes pain6is, mas gostarf amos de destacar as j6ias que adornam
as bailarinas, no cano particular da judaica, virios colares e braceletes.

Impressionante tamb6m a capacidade do arista em compor um paneja-
mento transparente atrav6s de pinceladas levcs. A16m do v6tl que a mulder se-
gura, outdo semelhante estlt preso com rico aderego abaixo do busts.

\ apresentagfio da bailarina 6 acompanhada por uma mulher sentada a
direita tocando um instrumento dc cordes. O cenirio 6 um luxuoso banquets
decorado com flores roses. O funds da composig:io 6 mercado por um grupo
de pessoas que assistem a aprescntagao. Um casal a direita esb sentado atris de
uma mesa replete de iguanas c a esqucrda tr6s homens.

A figure de ''Roma '' aprescnta uma mulder trajando uma said ama-
rela acinturada com j6ias penduradas. O volume da said crib um movi-
mento leve. Ela segura uma longs guirlanda de flores roses e min6sculas
folhas. As flores roses servem tamb6m de adorno para uma coroa presa
no alto da cabega e algumas p6talas calm no chao.

A bailarina 6 acompanhada por uma mulder quc toca um instmmento
de sopro duplo. A pincelada muito levi do vestido, que praticamente encobre
todd a figure, chia um efeito de diferentes tonalidades.

O cen6rio tamb6m 6 mercado por um banquete, tendo ao funds um
cabal deitado bebendo e uma crianga servindo uma bebida sobrc uma bancada.
O fundo da composig:io 6 mercado por pain6is com cenas festival e no toto um
pesado panejamento 6 sustentado por colunas romanas.

A bailarina da ''Gr6cia '' possum uma graciosidadecorporal, reals:ada pda
Mnica esvoagante, que cvoca tlm movimento envolventc e sensual. As cores
cortes contrastam-se com a alvura da pele da maher.

A composigao 6 marcada peta leveza e delicadeza da bailarina. Posicio
nada de perfil e vestindo tinica rosa transparente presa na cintura, a bailarina de
Amo6do deixa seu compo pat:cialmente descoberto polo movimcnto quc execu-
te. Seng cabelos ruivos estio presos cm um coque enfeitado com uma guirlanda
ie flores

Ela porta nas mios um instrumento de percussao, para onde volta seu
bihar e sells p6s bgeiramente levantados, reforgam a linha em serpentinata de

deus movimentos. 0 6nico adereg:o que possui6 um color de p6rolas. Devemos
destacar a semelhanga fisica entry as modelos da dania romana e gregg.

O fundo da composigiio 6 mercado por degraus, tomando grande parte
da tela e criando com a figura feminina um movimento ascendente. Amo&do
reproduz com fidelidade a ambientagio tipica da origem da bailarina, inserindo
inc[usive um monumento vizinho com igua] proporgao monumenta). Ao final
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da escadaria, vislumbramos imponentes columns gregas, quc emolduram dubs
mulheres dangando pr6ximas a um aquecedor fumegante

\ modelo para ''Egyto '' 6 uma mulher de longos cabelos ruivos, v6s
undo uma said azulada press abaixo do busto; atrav6s da transpar6ncia delta in-
.lumcntlit'ia, pet'cebcmos sua silhucta }ongilfnca

A beira de uma varanda, a bailarina descalga exccuta um delicado mo-
imento de dania, acompanhada por outta mulder sentada tocando um instru-

mcnto de sopro. Boas outras mulhcres dang:am do Indo de fora. Semelhante is
trac bailarinas, a egfpcia eleva os brazos, criando uma linda de composig:io

erticalizada

O cent,rio 6 ambientado no patio interno dc um palicio, seguindo a ti-
pologia da edificaq::io com as coltlnas de flog de 1(5tus que emolduram a baila-
ri n n .iSri

Nos detalhes arquitet6nicos reproduzidos peso pintor, assinalamos
tamb6m os relevos que decorum a cena, com conte6do narrativo, de car4ter
anti-natut:arista. O c6u azul 6 parcialmente vislumbrado atrav6s de uma abertura
no bciral da construgao, na qtlal dubs aves pousam

Podemos nos reporter a obra de .Nexandre Cabanel, professor de
\mo&do em Paris, representando ''Cle6patra testando veneno em prisio-
nciros condenados".t4 Na obra do pinter frances, a rainha do Egito sentada
imponente em uma veranda, observe placidamente os escravos carregarem cor-
pos dos moribundos no plitio. Suns vestes, de cxubcrante colorido, dcstacam-se
na pele alva; o cenirio ao fundo da composig:io 6 ladeado por colunas lotifor-
mcs

Retomando a obra de Amo6do, no dado direito da rotunda, encontram-
e as representag6es das dangas h6.ngara, francesa, espanhola c polonesa, tendo

cm comum casais em traces a canter mt.tito mats s6brios c elegantes, diferen-
ciando da sensualidade das anteriores. A organizagao espacial cm todos os pai-
nels e interna

A figure feminine da ''Hlungria '' esb trajando um vestido acinturado
com compete. Uma longs cape com acabamento de pele cai sobre suns costas. A
figura masculine vests traje militar com detalhes em cours, mesmo ma-
terial da bainha da espada que ele porta

O cabal da "Franca" apresenta uma indumcntiria tfpica do s6culo
XVlll, a mulher com rico vestido sabre espartilho e anquinhas e o cava-
eiro com culotte, casaco e longs cabcleira.

f\:

Dc
E:

s "FIDE dc L6
datacla dc 1 89

aquarcl
pcrtci

sob:

clc tlor-
ltc :\o accra-o do brig B
:la, 90 x 51 cm
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O cenirio 6 um salad rococo, tendo ao fundo uma pintura de paisagem
decorando o rico ambiente.

A bailarina da ''IHespanha" desenvolve um movimento mats cxpan-

sivo, cnquanto segura um par dc castanholas. A presenga deja domino todd a
cent. Scu parceiro, acompanha-a, segurando um pandeiro e uma castanho-
la. Mios e p6s do basal parecem tocar-se suavemente. Novamente desta-
camos na pincelada de Amo8do sua capacidadc t6cnica na execug?io de
distintas textures de tecidos.

A. figure feminine da ''Po16nia" vestida com um lingo casaco de pele,
;egura delicadamente a mio do companheiro. Este, vestido com uma conga ca-
pe azul, porta uma espada press a cintura. A cor vermelha 6 predominante cm
todd a composigio

Conforms afirmamos, Rodolpho Amofdo nas primciras d6cadas do
;6culo XX dividiu-se entry as auras de Pintura na Escola Nacional de Bclas
Antes e as encomendas para edifTcios p6blicos, e por ipso sua produg:io artistica
foi um tanto restrita, mas n:io memos significativa.

Assim, devemos assindar a importancia da temitica feminine na obra
de Rodolpho Amoido. Ao nos reportarmos a intrigante representagio da Juste
Qa sem a venda nos olhos ou is dangas hist6ricas no Teatro Municipal, percebe-
mos a preocupaq:ao do artiste em seguir as caracterfsticas iconograaicas, sem
perder a liberdade artistica, que certamente foi um dos tragos que mats marca-
ram sua produgao.

Nlircia Va16ria Tcixcira Rosa. Nlcscrc ci
Graduagao I.atu Scnsu cm l:nsino da /\i

Sul)stituta no Instituto dc Attcs da UPitJ.

)ria c Critics dc Arte, EBzvUr;RI. Ptofc:
Univcrsidadc Vciga dc Almeida, Rio dc

) Curse d
Pt-c
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RE-INSERQ6ES EM CiRCUITOS ALCC6RiCOS:
A FOTOGRAFIA NA OBRA DE CILDO MEIRELES

Marco Antonio Pasqualini de Andrade, Prof. MSc.
rn2trcodeandradc(@L-ol.com.for

Este trabalho t€m por fim estudar o at:testa Cildo Meireles do ponto de vista do
uso da imagem fotogrifica em sua obra.

Partindo de uma classificaS::io das obras em quatro grupos principais, e
analisando alguns exemplos, pretends-se verificar qual a posigao do artiste fren-
te ao memo fotografico, c de quc modo seu uso poderia lever a uma compre-
cns:io aleg6rica de seu significado.

As relag6es entry fotografia e alegoria t6m como ponte de partida id6i
as de Walter Benjamin c Roland Barthcs, c de sua comprccns:io por autores e
criticos contemporaneos como Craig Owens e Benjamin Buchloh, segundo os
quads uma parcela significativa da produg:io contemporanea poderia ser melhor
compreendida a partir de sans processos aleg6ricos, nos quais os m6todos de
apropriagao e montagem, em especial da imagem fotografica, scream predomi-

Nio se tratando o artiste em questio algu6m chia obra scja imediata-
mente lembrada pelo uso da fotografia, este estudo n:io pretends it a16m de
idcntificar centos pontos de sua obra, langando uma nova luz que posse escla-
recer seu significado, e portanto seu limite se cncerra em um interesse especi
nico e em um possivel desdobramento para a quest:io fetal das relag6es cntre
fotografia e artes plisticas no Brasil

O primeiro porto a ser levantado 6 que, enqtlanto artiste alinhado de
maneira pr6xima is chamadas vertentes conccituais das d6cadas de 60 c 70,
Cildo Meireles tem uma consci6ncia do poder da imagcm e da idcologizagfio
dos circuitos nos quais este transita, e 6 )ustamente seu embate com o circuits e
a instituigao, sempre geraldo uma problematizag:io e qucstionamento de sous
aspectos ''naturais" e ''culturais'' que hz com que a imagem fotogrifica deja
cfetivamente utilizada em sua okra, mesmo que este sega vista coma puja men-
sagem destituida de valor. Se Meireles freqtientemente prefere ativar aspectos
scnsoriais nio vistlais de subs propostas, ao mesmo tempo ele demonstra tcr

nantes

Vcr O\N'ENS, Craig. The Allegorical Impulse: toward a thcorl' of pt'stmodcinism. In: NllCI'lEJ50N
.Xnncttc (ct olli). October: the aust decade. Cambriclgc: The hIlT I'fess, 1986, p. 203-235, P. 203-235, (
BUCFlr.OFI, Benjamin. FI. D. Proccdimcntos alcg6ricos: aproprii\gio c montagcm na atta contcmpora
A/E Arte & Ensaios. Rcvista do Programs dc P6s-Gradual:io cm Artcs Visuals f:BA-UFRJ, ano Vll, n.7:
2000, P.179-197.
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consci6ncia dc que 6 a imagem que veiculari a transmissio de suns agnes, em-
bora este nunca posse substituir o dado fenomeno16gico da presenga fisica do
cspectador (ou participants) perante a obra

O dado documcntal da fotogra6ia 6 um aspecto comum da produq::io
conceitua], que se soma a outros memos documentais como texton, proletos, gra-
ncos, arquivos, rcgistros por nllmc c video, etc. Justamcnte por ipso, enquanto
documento, procure-se demover o memo de sells aspectos ''artisticos'', ou deja,
da codi6icaq::io de uma vis:io autoral baseada freqtientemente na tradig:io pict6-
rica, formal, temitica e conteudistica da fotografia. Ela devs ser neLltra, fda,
nfio-est6tica. Assam, erlcontramos tanto 6nfasc cm uma imagem proposita-
damcnte ''amadora '', com sua precaricdade t6cnica assinalando um afastamcnto
]a ''boa imagem '', come tamb6m imagens que tentam imitar a ind6stria culttlral
de massa(foeo de propaganda de produtos) e kinda a possibilidade de urns
objetividade extremada, absolutamente t6cnica, derivada da ilustraq::io cientifica.

No casa de Meireles, as fotos, normalmente realizadas por outros ar-
tistes ou fot6grafos profissionais, sao, em sua maioria, de canter objetivo, pcn-
sadas como demonstrag6es de processes cientificos. Os fundos geralmente
neutros, claros, evidenciam o objeto exposto, que pods ester acompanhado de
m:ios ou panes do compo de personagens que os manipulam. Rostos e cabeg:as

com freqti&ncia n:io sio mostrados. Os objetos parecem qucrer provar sua pure
presenga material e fTsica, como enter no mundo red e experimental.

Seqti8ncias de imagens s:io bastante utihzadas polo artiste, enfatizando
mats uma vez seu car4ter de ''experi6ncia ciendfica '', modos de fazer, causes e
conseqtiancias, reag6es, processos. As re-contextualizag6es ou apropriag6es de
imagers sio usadas, mas corn carta parcim6nia. Ja a apropriagao de objetos 6
mats freqtiente, geralmente de modo acumulativo ou serial, e modificados em
algum aspects significativo.

A seguir, serif analisadas algumas obras do artiste, agrupadas em qua-
tro categorias possiveis do uso da fotografia em seu trabalho.

l Fotografia como documentagao de agnes

Dentro deste primeiro item, podemos destacar, do inicio de sua carreira, dons
agnes, ambas envolvendo a combustio por togo: ''Arte flsica: callas de Brash
Ha/Clareira", de 1 969 e "Tiradentes; totem monuments ao prego politico", de

A primeira interessa particularmente por resultar em um conjunto de
elementos heterog6neos a serem expostos ]untos: dubs caixas de madeira con.
tendo terra, um maps com a localizag:fio da aWaD e da terceira caixa enterrada, e
sessenta fotos em proto e bronco seqtienciais, montadas em um pained de ma-

1970
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deira de 100 x 70 cm., que registravam todd a agro. O trabalho consistia em
uma fogucira, realizada is margins de um lags dc 13rasilia, c o posterior reco-
Ihimcnto das cinzas c da terra nas caixas, sendo uma delis cnterrada no local
Xs fotos forum distribuidas no painel em cinco seqti8ncias verticais de doze
magens: a primeira documents algumas vistas do Ingo em um fim de garde e o
nfcio da combustao; a segundo registry a queima propriamente ditz; a terceira

volta a apresentar as vistas do lego, agora pda marsh:i, os reston da fogueira e o
nicio dos trabalhos dc retirada do material; a quarts e a quinta mostram o

processo de colocagao dos escombros nas caixas. Participaram da ag:io, a16m de
Meireles, Alfredo Fontcs e Guilherme Vaz, este dltimo qtlem, provavelmente,
fotografou a cent.

Arte Fis
madeira,

(F

Cairns de Bi
trcsta dc 30

Regina Bitten

/ Clarcira (1 969). Dubs caixas tlc

pnincl com scq08ncia focogrifica c
Fonts: NIFIREI.FS, 1999.)
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O pained apresenta, assim, um canter eminentemente documcntal, co-
me uma seqti6ncia cinematograGlca dc fotografias que ''testemunha '' a ag:io exe-
cutada, c ao lada das pr6prias caixas c do mapa, descrevc os datos sem necks
idade dc palavras explicativas.

Como um ritual, quc poderia ser funebre ou invocat6rio, este obra evo.
ca uma aWaD clandestina, que segundo Meireles provocou at6 mesmo a inter-
vene:fio de soldados quc apareccram para proibir o fogo2.

Podcmos engender que o ato involve alois momcntos cmblemiticos: a
&ZgLISIU, que 6 um poderoso emissor de um sinai, anlincio da agro, e o CISlz6glte
df!$..m£n)6ilag, quc condcnsa nos reston do ato uma lembrang:a, uma hcranga
cultural a ser transmitida a posteridade.

(1) mesmo sistema binirio comparece em ''Tiradcntes'', realizado no
Parquc Municipal de Belo Horizonte em abril de 1970. Do mcsmo modo, 6
uma fogueira, que no cano consome galinhas vivas amarradas a um ponte
vertical, que precipita a ag:io. No dia seguinte, as cinzas permanecem ao lido do
poste queimado, como um simbolo do acontecimento.

Neste segundo cano, tamb6m houve uma documcntag:io fotografica de
dodo o processo, realizada por Luiz Alphonsus. O diferencial 6 que estes nio
foram agrupadas em uma seqti8ncia a ser exposta }unto aos reston materiais do
gusto artfstico. Aparecem como reglstro da agro a.Po.fX?/hm. normalmente isola-
das em publicag6es ou exposig6es do artiste.

Nos dots casos, por6m, o poder aleg6rico da fotografia se mostra bas-
tante acentuado, acompanhada ou n:io de outros elementos da ag:io. Se na pri
meira obra o canter politico 6 bastante abstrato e fisico, na scgunda sua cvi-
dancia 6 acentuada pele titulo e peta data(I '. de abril) do acontecimento, a16m
do grotesco c horror do sacrificio de animais vivos, que forum dirctamente as-
sociados iimagem da auto-imolagfio dc um monge budista cm Saigon, alguns
anon antes

Assam. o canter indiciirio das fotos se transforms em metiforas de

id6ias e situag6es deslocadas do cato original que registram

2. Fotogra6ia homo proposigao de agnes

Nests scgmento, podemos incluir as s6rics ''lnserg6es em Circuitos Ideo16
gicos", de 1 970 e "lnserg6es em Circuitos Antropo16gicos'', de 1 971

b'lEIRFI.ES. Cildo.

Paulo: Cosnc & NaiFy
igarcs dc Fruit?io. Ei
)99, P. 137-8.

Nuria Enguita (( i) 1994. Cildo M
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Nas dubs, enquanto proposig6es dirigidas ao p6blico, mais do que a
presenga fisica dos objetos modiRtcados (garrafa de Coca Cola e c6dulas de Cru
zeiros e D61arcs) OL] construfdos (fichas telefonicas, pentes), o maid importance
cra o registt'o do ''como fazed'', as instrug6es do modo com que o cxpcctador
podcna se transfornlat' em pat'ticipantc do logo artistlco proposto. Para isso,
qti&ncias de fotografias do processo, de autoria de Pedro Oswaldo Cruz, forum
mostradas ou publicadas, coma instrug6es a serum seguidas (a datagio dc tail
magens provavelmente sc sittla no final da d6cada de 70, e serif ptlblicadas em
m livro langado pda Funarte em 1 981)

De modo didatico, c bastante despojadas, tats 6otos registravam em
fundo neutro, com a indus:io csporadica dc m:ios, os materials, m6todos e ob
letos envolvidos na proposigao, deste modo destitufdas do impacto de ''Arte F{
sica '' ou ''Tiradentes''.

\qui, o paradigma das imagers 6 o procedimento ciendfico, justamente
com sua neutrahdade e objetividade impostas pda experi6ncia da ci6ncia

As conseqtiancias das proposige5es, ent:retanto, seriam verdadeiras con-
travene:6es, atos politicos e desafios a ideologizag:ao da culture cotidiana e dos
circuitos que a envolvem. Portanto, mais uma vez o canter aleg6rico esb pre
sante na fotografia, que evoca e torna possivel uma consci6ncia c um gesto
revolucionirio por parte do espcctador, potencial participante da obra

3. Fotogrania homo re-contextualizagao de imagcns

Existe uma imagem que aparece v4rias vezes nos trabalhos de Cildo Meireles
durante a d6cada dc 70: 6 a toto dc um interno de uma instituiglio de doentes
mentais que esb encolhido em um canto de parade, de dado ou de costas, es-
condendo seu rosto com as milos, cabega abaixada, recurvado, pernas arquea-
das(kinda nio foi posssfvel apurar se a autoria da fold 6 do proprio artiste,

Para Meireles, este imagem simboliza o ''gusto '', ou deja, a segregagao

cultural dc tlm segmento da popular:io, acuada pda culture hegem6nica quc a
prime. Entretanto, v6 no gueto a possibilidade da consci6ncia e da discussfio

ideo16gica, um potencializador de trocas energ6ticas e dc conhecimento, geran-
do dense modo um ato libertador.

A imagem aparece pda primeira vcz em uma publicagao em jornais que
acompanha a exposigao ''Eureka/Blindhotland '', em 1975. Em coda jornal, a
iota esb justaposta a de uma esfera cm um fonda ncutro bronco, sempre em
dimens6es diferentes: uma pequena c a outra grande, a primeira grande e a
segundo pequena, as dubs pequenas, as dubs grander, c a mesma seqti6ncia com
as imagers em posigao invertida.

naoJ
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Eurcka / Blindhotl
Campos blot-dcs cJ

d (1975). 1
) C:trios l-l{

:goc: n jotnais diirios. (Fo
$,inREJ-ES, 1999.)

dc flax Joie

Trabalhando com a comparag:io e as variag6es probabilisticas do temp,
Cildo Meireles cna uma rclagfio de possibilidades que sugcre quc n:io ha con-
dit:io &nica privilegiada na culture humana. Posigao e tamanho sio apenas con
ting6ncias, que podem ser alteradas a qualquer momento.

No mcsmo ano, o artiste edith um disco chamado ''Sd sem Carne '', p-
da galeria Luiz Buarque de yolanda e Paulo Bettencourt, em .cuba cape aparecem
um conjunto de fotos realizadas polo artiste e por I'lax Jorge Campos bleireles,
dispostas como contatos fotogr:ificos, com as bordas do Gilme sugerindo uma
pelicula cinematografica. No centro de coda face da cape aparecem dubs ima-
gers ampliadas: a de uma tribe indigent e uma outta versio do inferno, quake
na mesma posigio, mas visto de costas. As cents provam de uma viagem a G.
as, com um nitido canter antropo16gico. O disco apresenta tamb6m os sons
registrados na vlagem, em otto canals ''quatro para as culturas indigenas e qua-
tro para a portuguese '', como "uma novell de radio realizada no gusto '

N[EIRELES. Ci]do. Entt'cvista.G-
Paulo: Cosac & Naify, 1999, p.30.

Nlosqi com Ci[(]o b]circ]cs. Ci]do Mcirc]cs. S
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\ terceira okra que utilize a mesma imagem 6 ''Zero Cruzeiro '', de
1974-78. Numb montagem reproduzida em offset de uma imaginiria Rota de
zero cruzeiro, aparece, de um Indo, a imagem do interno, e do outro a de um in
iio. Amboy personagens do ''gueto '', simbolizam os dots estagios limitrofes e

A exclus:io 6 simultaneamente libertadora dos valores capitalistas e da culture

hegem6nica dominante
Uma obra anterior de Cildo Meireles utilizou uma otltra re-contex-

tualizagao de imagem: ''Mebs/Caraxia '', de 1970-71. Trata-se de um disco de
virgil com uma gravagao sintetizada de uma espiral e de uma ata de moebius,
cm cola cape aparecc uma imagem de uma galicia espiral com um cigarro aceso
com a ponte pr6xima a seu centro. No verso, a mesma imagem, porem com um
buraco aberto na galaxia, provocado pda brash do cigarro. O rompimento da
lucio do simulacro fotogrifico do universo fibre um ''buraco negro '', um lapso

temporal/espacial congmente ao percorrer de uma (ita de moebius (evocando o
Caminhando" de L} gia Clark e a "Unidade Tripartida"de flax BiU)

4. Fotograaia como registry idealizado de obras

Creio que 6 importante ressaltar que a fotograala aparece kinda, na obra de Cil-
]o Meireles. como uma vera:io idealizada dc centos trabalhos, dispostos em

condig6es privi)egiadas e provocadoras, que o piblico n:io poderia fruit facil-
mente, por qualquer raz:io cspecifica

Este 6 o casa, em especial, de "Cruzeiro do Sul '', de 1969-70. A obra
consiste de um pequeno ctlbo de 9 x 9 x 9 mm, feito de um segments de
madeira de pinto e um de carvalho. A diminuta proporgio da pegs,.que

ideal

mente deveria ser exposta em um imenso ambiente vazio, crib uma dificuldadc
de apresentagio que se resolve atrav6s de sua representagao fotografica: a ima-
gem do coho, centralizada em um chao de madeira vazio; e o mesmo suspenso
no ar pda ponte de um dedo indicador, demonstrando sua escala frente ao
compo humano

Neste caso, mats que um bom registro fotogranico da obra, a fotografia
dc Pedro Oswaldo Cruz se transforms em potencializador de seu significado,

pois mostra o que os sentidos humanos talvez nio conseguissem ver com fact
lidade. A alegoria politico de Meireles se evidencia, maid uma vez, pelo uso da
imagem fotogrltfica.
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Conclus5o

Os diversos exemplos estudados mostram que o uso da fotografia na obra de
Cildo Meireles, embora nio sein o aspecto principal de seu trabalho, tem rele-
vincia para a compreensao de sua atividade ardstica. A recorr6ncia de certas
solug6es e a constincia dos m6todos levi a cher que o artiste, apesar de nfio de-
senvolver uma po6tica balizada peso memo, se utilize dele com ci6ncia de seu al-
cancc dentro da cxperimentag:io contemporanea.

A fotografia, por seu aspecto aleg6rico, contribui na significag:io do
conjunto de sua obra, de modo a trazcr a tone aspectos que seriam menos
evidences se sua utilizag:io fosse dispensada.

O interesse especifico por uma abordagem fenomeno16gica da materia
e dc suns propriedades Hsicas nio pode prescindir, cm uma sociedade mer-
gulhada na indQstria da informagao, dc sctl simulacro mais potente: a imagem
fotoeri,mica. Mem6ria construida dos datos. ela concentra e dissemina a mani-

festag:fio ardstica, permanccendo coma heranga cultural simb61ica do potential
transformador da arte.

Se a apropriaq::io dos objetos do cotidiano em suns instalag6es, recria.
dos, transformados ou desconstruidos polo artiste, pods ser vista como {ndicc
de alegorizaq:ao de seus procedimentos, a fotografia complements this m6todos,
enfatizando a descentralizagao e re-contextualizagao dc coda objeto, imagem ou
ag:ao proposta

Enquanto ''texto '', o trabalho de Cildo Meireles se recria e reconstr6i a
partir da percepgao c do interagir com coda espectador que o interprets. Sem
significados fechados ou absolutos, 6 atrav6s do mist6rio, do enigma, da curio-
sidade cientffica que o artiste atinge sous objetivos. A arte, enquanto ''gueto '
dove ser troca dinAmica quc vai permitir a humanidade o arbitrio da liberdade.
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O DISTANTE PR6XIM0, O PR6XIM0 DISTANTE

A ELABORAQAO DE UM ESPAQO IMAGINAR10
NAS PAISAGENS DE GUIGNARD

Marcos Rodngues Aullclno
marcos99insignia.srv.for

1. A atualidade e a modernidade da obra de Guignard

A defesa da okra de G:ignard pda [ecente critics de antes plasticas (principal-
mente a partir da d6cada de 90) afirlna a sua importancia para a arte brasileira
partindo da defesa de sells indices de modernidade e da busch de destaque em
relax:io aos modernistas paradigmaticos, brando sua obra de um certo ostracis-

que Ihc foi reservado a parter de seu isolamento em Minas Gerais, em 1944
Rodrigo Navel afirma, la em 1986, ser Guignard ''um dos maiores, se

lio o major, entre os pintores brasileiros modcrnos'' e, apesar de ter 6icado ''a
margcm da hist6ria da arte moderns e, portanto, mais ou menos avesso a subs
demandas -- conseguiu como poucos, crier uma unidade original entre espago,
superticie, temp e texture

Por outdo lido, Ronaldo Brita diz que a lin©lagem de Guignard nio
pods ser considerada moderns num sentido rigoroso:

ftlc sc ap6ia kinda num mundi com substancia, um mundi indubitavclmcnec ical, quc cla (a paisagcm) s6
podc rcagcnciar e rcafirmar. O dcscjo C cxprimir esse real, captor sous climbs

Mas Brito tamb6m reconhece que a paisagem em Guignard 6 usada co-

ma ponto de partida para a pinttlra e este ''alcanga uma disponibilidade moder-
ns'' quando ''cores e formal obedecem 'livremente ' a imaginagao do artista

Para o critico, o ''colorista Guignard '' anuncia uma emancipag:io dcntro
do modernismo brasileiro, ''mesmo as subs famosas utilizaq:6es de esquemas
formats antigos nio eram simplesmente arcaismos e sim um expediente moder-
no, um partido de constrtlgao, um compromisso entre a visuahdade instituida e
nconsciente e o desejo de abrir um outro espago de visio. Aparece Ja nessas
cores t6nues e alusivas uma preocupag:io consigo mesma enquanto relag6es pu-

Brito compare uma progressive atltonomia dos meios na pintura de
Guignard em contraste iader8ncia desses meios ao senddo literirio na pintura

ras

N.FINES,, B.clddgQ, O alllar d$Kso: notes sobrc a t'isualidade I)rasileira '

Janeiro, julio 1986, p
FRITO, Ronaldo. iJ O&r/r, in Zll.IO, Carlos (org.). H Haden/khadr

PUC, s. d., pp. 1 1-13.
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de Di Cavalcantie Portinari. Pintores que ainda nio tinham fido criticados
sells postos de her6is da nossa arte moderns.

Portinaric Di Cax alcnnti litenllizavam mats c maid as suns cot'cs, Guignard conscguia cquijibri-
rcladva indctcrminagio, pulsnntcs c invcrbalizivel

em

:is numbiLlnS C

emBrito conclui que, diferentementc de nossos pintores ''nacionais'
Guignard ''nio havia Rlnalidades external aos quadros. Tudo o que acontecia
acontecia ali mesmo, na tramp da linguagem.'' O crftico pleiteia o lugar de
Guignard dentro do modernismo brasileiro e para isso champ a atengao de sua
obra pda qualidade plastics e polo grau de autonomic dos memos plasticos que
ela Hcanga em contraste com os artistas maid paradigmaticos da segunda faso
do modernismo.

Mais recentemente, ao fever a okra de Guignard, a crltica relativiza o
grau de autonomic atingida por sua pintura, mas n:io della de detector nests
produgao um sentido moderno

Sonia Salzstein, em retrospective da obra do pintor em 1992, aponta:

"0 qi :cndc cm Guignard C quc a atitudc
pintura n5o dccorrc do cspago progt

ntn c coma inais complcxo o
!turalmcncc, cm cstado brat

btasilciro

)dcrna qu
:tice prcsc

nobilizn dc mane
maioria dc no

dc quc uma csp:
condig6cs objct

[-quito cspccial
inodcrnistas. /\

slid:tde modern
dc um nmbicn

rge dcl:
.I cor

Em 1996, Rodrigo Navel rcafirma a questio
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Nesse movimento. no sentido de dar visibilidade a sua obra atrav6s de

exposig6es retrospectives, o destaque maier 6 dado para a produq:io de seus
61timos amos, em especial para as paisagens imaginarias baseadas nos clementos
arquitet6nicos e na topografia das cidades hist6ricas mineiras se tornam o temp
de maior relevincia para a critics

Proponho analisar a pintura de Guignard procurando dar 6nhse is su-
ns paisagens em fungio da importancia deste temp no desenvolvimento de sua
obra, questionando, em primeiro lugar, se este obra 6 moderns. Para isso 6
necessfrio esclarecer o que 6 ''ser moderno '' em antes visuals no periodo em
que sua obra 6 elaborada, bem como no contexto cultural e intelectual ardstico

SALZSTEIN, Sonia. UaP .Po///a dr t,h/a i/f£g/r/ar,
]o. 1 992.

NAVES, Rodrigo. O Brain//a Ga&zza/d. in .Hoon

la

ffz,ff Ed. Atica, SP, 1996, p. 132

ogo da cxposigio Gw&//and. Nlt l Scgal], S
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do Brasil e diferenciar do que 6 considerado ''moderno '' para a critics contem-
poranea brasileira em seu olhar retrospective da obra e da intengao do artiste

Pretendo tamb6m problematizar o conceito de ''moderns'' para
antes e scu paper no contexto da modernidade, cm saas variantes regionais e
iiferentes memos culturais. Nests sentido, qtlestiono a validade e a diversidade
ie refer6ncias qtle autenticam uma obra coma sendo ''moderna

\ succssio de movimentos artisticos no s6culo XX e as transformaq:6es

da cridca para poder esclarecer ou acompanhar, dialogar ou at6 oriental esse
produgao revela tamb6m alterag6cs na valoragao do artistico e nos parlimetros
considerados vilidos para a arte. Uma okra que, no momento de seu surgi
mcnto, torna-se paradigmatica do que era considerado moderns pode ser vista,
argos depots, como n:io mats relevante. Temos o exemplo de Di Cavalcanti nos
ands 40, considerado da maior importancia dentro da produg:io artistica do
periodo e que, na d6cada imediatamente posterior, anon 50, seu lugar 6
irrelevante para as quest6es que a arte brasileira problematiza

Guignard, tanto quando Di Cavalcanti, 6 um artiste que resists a abs-
Eragao. bras sua produgao dos ands 50 e inicio de 60 (at6 1962) mostra se muito
mats representative da arte brasileira, apcsar de seu isolamento, no diilogo
possivel que estabelece com a produg:io a se lever em conte, quando se

alba

asta obra procurando reavaliar a sua importancia para a arte brasileira. No
memento em que Guignard esb mats atuante dcntro do movimcnto modernis-
ts brasileiro, nos anon 307, sua obra nio responde is demandas requisitadas
pele movimento (a faso nacionalista do modernismo) na mesma rnedida de seas
panes. Talvez por esse raz:io, a critica do periodo nio Ihe rcserva a mesma
tmportancia

Entretanto, a obra de Guignard encontra seu espago reservado num lu
gar que, se nio 6 de destaque, tampouco se rcstringe totalmente a margem. Um
lugar molto proprio 6 construido, sob a categoria de ''lirismo nacionalista''. lsso
possibility ao artista uma participagao atuante no memo artistico brasileiro, inclu
five no Casino

11. A obra que Guignard produziu 6 moderna?

Para responder a este pergunta, levanto algumas possibilidades de uma obra ar
dstica ser moderna:

1. Ester inserida num movimento ardstico que num dado momcnto hist6.
rico e cultural 6 denominado ''moderno '' para de6inir suns posig6es este

ticks, culturais e politicos.

Quando pnrticipi
)mo Di Cav: C

strap c cxposigacs nncionais c
Dias, Laser ScgaU, Tarsila do At
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Responder aos parametros universals, ou mats especificamente, euro-
petls, do que 6 ''moderno ''. Neste caso, o ''moderno '' europeu se relaciona
com a ''modernidade '' hist6rica atingida por a]gumas nag6es. No Brasil, ea-
ses parametros n:io levam em carta o nosso atraso hist6rico8.

Levando-sc em conte a primcira definigao, vemos que a obra de Guig-
nard foi considerada moderns no periods em que o pinter residiu no Rio de
Janeiro, logo apes a sua volta da Europa, em 1 929, at6 o periods em que se um
da definitivamente para Minas Gerais, em 1944. Ela 6 ''moderns'' por ester in-
;erida no movimento modernists em sua face:io carioca, formada principal-
mente por escritores como Grata Aranha, Manuel Bandeira, Antonio Bento,
Jorge de Lima, Nlurilo blondes, Cecilia b'leirelles, Carlos Drummond de An
dradc e alguns pintores esporfdicos, \ infos de outras regimes do Brasil (Vicente
do Rego N£onteiro, Cicero Dias), que se eransferiram do Rio de Janeiro para Sao
Paulo(Di Ca\ dcanti), vindos da Europa ou, kinda, que para li se dirigiram ap6s
uma temporada carioca. Entry des, estio Portinari, Bruno Lechowsky, Goeldi,
Guignard e lsmael Nary. Este \Htimo ocupa um lugar importante e exclusivo do
modernismo carioca, nfio aderindo a quest:io da ''brasilidade '' defendida princi
palmente pelos paulistas.

N:io devemos esquecer que o movimcnto carioca tinha diferenS:as cru-
ciais em relax:io a face:io paulista do modernismo, a qual confers ao movimcnto
a sua hce definitive. sob a missio da busch de uma identidade nacional, a ''bra-

sihdade''. Sends assam, na medida em que a arte de Guignard em deus primeiros
anon, recebendo forte ascend&ncia das id6ias de Nery, por um universalismo
(temp tamb6m defendido por Grata Aranha e ern manor intensidade por todd
o grupo carioca), podemos relativizar, entao, o coeHtciente moderno atingido
por sua obra, ao menos para os parametros aceitos pelos paulistas.

Apes a mort€ de Nary, por tubcrculose pulmonar em 1934, a obra de
Guignard processa transformag:6es quc a primeira vista podem contentar as di-
retrizes nacionais defendidas polos paulistas. Arte moderns brasileira passe a ser
sin6nimo de arte consciente da sua brasilidade. Maria de F:itima Morethv Couto

destaca o papel de Mlirio de Andrade coma escritor critics de artes e intelectual
na definig:io de uma arte moderns que concilia ''crit6rios de natureza social e
esteoca

2.
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Com o sal:io de 31 organizado por Lucio Costa e a criaq:io da Univer-
dade Federal, amboy no Rio de Janeiro, a cidade passe a irradiar a culture na

cional moderns, reccbcndo sells principais atorcs, coho M:ido dc Andrade,
convidado a lecionar Est6tica na universidade.

Ncssa ftse, entry 1935 c 1944, a obra dc Guignard tangenciari estes

quest6es ideo1(5gicas tio latentes no periodo. Sells ''retratos fatniliares'' ou ''p6-
pulares" e subs cidades hist6ricas imaginarias, reccbem o come de ''lirismo na
cionalista '' pelo crf tico de arte Lourival Gomes Machado, intelectual afinado
com o posicionamento ideo16gico de Mlirio de Andrade

Geraldo Ferraz, em gelato de 1945io, diz que Mario de Andrade teve
vertigens de amor carioca '' diante do quadro de Guignard Fa,w#21a do F#ipZeflo

Ara a4 em visits de amboy ao ateli& do artiste, pr6ximo ao Jardim Botinico do
Rio, cm 1935. Amos depois, em 1938, Mario vem adquirir o quadro para sua
colegao particular. O faso nos faz pensar que Guignard satisfaz is expectativas
de Mario por uma arte nacional. Sendo assim, poderiamos supor que a produ-
Q:io do artiste com o temp ''retratos populates" 6 elaborada sob a infltl6ncia das
d6ias est6tico-sociais do critico. Mas hli um e]emento facua] que impede de

checarmos a este conclus:io. Mario de Andrade cxercia a atividade dc critics de

antes visuals em peri6dicos, atrav6s dos quads o escritor dcixava claro quem
Cram os artistes paradigmaticos em scu concerto de arte moderns brasileira
Guihonard recebe do intelectual algumas linhas elogiosas no comentirio a ex-
posigio do Salad de 31. Depots disso, nada mais. Se Mario teve um cncan
tamento diante do quadro da 1%,w/l#a do FwRlf/e/ro, conforms disse Geraldo Fer
raz, decidiu n:io tornar p6blico tal sentimento.

E Portinari quem o escritor elegy como paradigms nas arles visuais,
pdas ''qualidades do desenho, o denso apurado da composigao, o domrnio da
palavra, o aprendizado acad&mico a servigo de uma arte moderns e nacional
(...)", mas tambfrn por usar estes recursos plasticos de maneira a dar visibilidade
aos tipos emblem6ticos do povo brasileiro, transformando os trabalhadores
bragais mestigos em her6is da nagio a se constituir

Ferreira Gellar, ao comparar as diferengas entre a pintura de Guignard
e a de Portinari, de forma a entender por que Guignard nio contabiliza os mes-

COUTO. Nlaria ctc Fatima blorcth\,. J)ar //,wa /' /{q//,r/7ia // dazza/ -- c/ rrV'fifa fUxuJ/h;r em Zu/VJrcz dP

r/!h/i'a r/p40-rpaoy, Campinas, Editors UNICAX[P, 2004, PP. 29-37
FFiRRAZ, Gcra]do in ]\z,hau, scg:io dc OJ0/7/a4 25 dc margo dc 1945. ap/rd FROTA, L61ia Co

.4/!?. z/Ida, Rio de Janeiro, Ed. Campos Gcrais, 1 997.
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mos triunfos que seu colega, considerado maic
sua 6poca, analisa:
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Se a obra de Guignard de temitica popular nio atinge os desfgnios
aprescntados por Mario de Andrade para uma arte nacional, podemos concluir
que ela nio se classi6lca como modcrna, pols a posit:io do intelectua1 6 quash
hegem6nica e ncm Oswald de Andrade, tampouco Sergio Millet apontaram no
artiste paradigmas de sells posicionamentos -- mais a esquerda num, mins a
direita noutro -- que pudessem aprcsentar uma opg:io diferente is de Mario

O crf tico Clarival Prado Valladares, um dos Brandes amigos do pinter,
destaca nos ''retratos populates'' a incorporagao de valores est6ticos dos retra-
tados, chamados de ''ing&nuos'' ou ''populares'', numb aproximagao efetivada
pelo artiste, diferentemente das vanguardas ao incorporarem elementos ''pri
mitivistas''. Clarival comenta ..4 Fb/p/ D do F#::llZeilro Naz,aZ

Guignard atingc, cm surdina, um dos pontos inais alton da pintura brasilcitn. Para o primciro plano, utiliz:
:squcma bidimcnsional numb apar&ncia dc ({cscnho inganuo, prim:trio. Entrctanco, isco corrcspondc arenas

rccurso dc aploximag:io subjctivn dos pctsonagcns, dandy-lhcs uma atmosfcrn dc naturalidadc. (..) /\
cs clo arranjo dccorntivo do ambience lcmbrarrl intcriotcs clc bltatissc. Todavia, antes dc sc pcrmitir c

hcilicladc clc confrunto, a vcrdadc C quc lcmbt'am mats c idcnti6cam plcnamcntc o gusto c o cspirito cios qu-
tazcin

Frederico Morals, num texts recente, champ a ateng:io para a reval
rizagao destas pinturas de Guignatd por artistes atuais brasileiros:

:(...) Rubens Gcrchman, por cxcmpl

Naval ', :\finidadcs tcmiticas. (...) 1)a n
N[i[hnzcs, c]c antccipa cm sua (]imcns:
bidimcnsionalidadc, a supcrficic d

)bras coma 'Os Noivos' c 'A Famflia clo Fu:
na, para albans attistas cla chamacla 'gcrag:io 80', come B
iva, o Indo .Pd//rr7/ dn arco aeual, quc crouxc a pintura dc v
tda por arabcscos c signos grificos.'dii

d

Aos artistes atuais apresentados por Frederick Morals acrescento, kin-
da, Luis Zerbinie Leds Catunda como grander admiradores da obra de Guig-
nard, que real'aliam a posigao do mestre destacando-o entre os modernos e atu-
alizando sua obra. lsso taz com que aqueles ditames considerados vilidos nas
d6cadas de 30 e 40 sejam relativizados.

GUr.r.AR, Ferreira. /iO I//af dP .,'lHp Bmi;/e;fzr in PAnEl., S(irgio S.; BOG I'llCI, Jean; GULLAR, Fcrrcira
PARIS, Rog6rio; blEI.J.O JR., Donate; RIBl1IRO, Nocmi. /.fa a//a.r de .p;zviz/ru, Rio dc Janeiro, Colorama

VALra\DARES, Clarival Prado. .,4/Zp#m Cwdp?a/& Ediarte, R), 1 967.
blORAIS, Frcdcrico. O fp//ma//irzPya fhro dp Cw&/varrd, S:io Paulo, X[ASP, 2000.
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A.p6s sua transfer6ncia para Belo Horizonte, Guignard investe na pin
turn de paisagem, g8nero ia desenvolvido anteriormente, mas agora com a fumio
de clementos caracteristicos de sells retratos populares. Lourival Gomes Ma-
chado aponta esse passagem

gi'upon dc typos popularcs c3:io-nos um:\ n cclida pcrhitn cta p"'cz't do povt ' c d
rcngas c valorcs retlctidos ncssas figures quc posam coho sc fosscm diantc do fottbgt'nfo am

procurando mostrar quanto valcm. alas pods-sc dizcr quc ipso foi apcnas ''ma hsc, p"rquc a paisagcm logo o
i'aiu c cnt:io sio ns igicjas, pcroladas, dc litnpadas clc c{)t c coroadas dc roi6cs c ba16cs quc t'azcm um dcs

bramcnto humildc quc s6 a purcza 6 capaz dc ctTlprcstar rainanho CRCanto.

Em suns passagens por Paris, Guignard chega a ter contato com Picas-
conhcce a obra dos fauvistas e tem acesso a arte africans e is pinturas //al7k

de do//a/7/er Rousseau, de grande importancia para as vanguardas. A possivel
nflu&ncia ''primitivista '' na pintura de Guignard pode ter vindo de sua bagagem

europ6ia, muito antes de sua adesio a temitica da brasilidade. Mas este questao
s6 aflora em suns pinturas a parter de 1935, como vimos anteriormente

Em subs paisagens mineiras, principalmcnte naquelas ondc aparecem as
festas de Sao Jiao e nas "paisagens imaginantes", Guignard se aproxima nova
monte da sintaxe ''primitive '', no tratamento imag6tico que da is casinhas, igre-

las, pessoas e ba16es. Mas de madeira bem contrastante, os fundos dessas paisa-
gens, sells elementos topograflcos e c6u com ntxvens e neblinas recebem um
tratamento de tfcnicas apuradas e conhecimento da tradig:io pict6rica

Segundo a critica mats recente (Navel, Salzstein entry outros,, a p'odu
gao de ''paisagens imaginantes" dos &ltimos amos de Guignard 6 a que se ade-
qua melhor aos padr6es de modernidade, sob a utica dessa revis:io. Na defesa
que hzcm dessa prodtlq:ao, encontramos a definigao de moderno a parter de re
fer6ncias principalmente formais. Mas os criticos sio obrigados a reconhecer
que segundo estes crit6rios, se forem rigorosamente aplicados, a obra de Guig-
nard nio os realize plenamente.

.) sous quadros armario mats um paradoxo, a invcrtcr outdo aspccto fundamental da arte modctna. Dada a
ccltag:io, pda pintura modcrna, de sous limitcs -- com a conscqticntc rcniincia a rcprcscncar numb sure'f(cic

bidiincnsional um cspago tridimcnsionnl, pcrspcctivo --, a nova alec ida, coma
scu fbrmato, ia quc nio puxava a visio para 'dcntro' da ucla, mantcndo-a anccs no cstrito dominic

cla supcrffcic pict6rica
(...) Guignard cstabelccc uma dissolugao dos objctos atrav6s da desproporcionalidadc dc sua siruag:io nc

page. N:io hi ai ncm a antcposig:io dc um cspago quc organize os quadros -- coma na pcrspcctt''a
pouch a vigincia da no$:io aristotClica dc lugar, mas sim a conccpg:io. !e cspago coma podct

dissolvcntc quc, por sua monumcntalidadc, corr6ia cstrutura dos objects. blas 6 impossivcl hzct
multancamcQtc uma pintura plane e feel :l dualidade cspago-oboe

N'IACFIADO, Lourival Gomes dowd N ORAIS, Frcdcrico. C#&//a/drip dc Janeiro, 1974. Grifc
HALVES, Rodago. O otl)ardifuso sohn a pbltalidade brasileira, (1)p. dt., p. G3

225



Ao fazermos refer8ncias a crit6rios ''formats'' para uma obra visual co-
mo moderns, estamos saindo dos parametros locais da 6poca em que a obra foi
realizada e utilizando parametros universais, apontados na segundo de6inigao de
:moderno '' no initio deste capitulo, referentes is vanguardas europ6ias, poste-

riormente codificados pda critics europ6ia e norte-americana
A partir dos argos 50, a critica de arte que acompanha o desenvolvi-

mento da arte modernists e se modelo dentro do movimento, estabelece para-
metros para revelar a especificidade de uma obra moderna, diferenciando-a de
]ma ''n:io moderns''. Essen parametros restringiram-se a linguagem plastics es
pecfnlca de coda memo: pintura, escultura, desenho, arquitetura, gravura, etc

O principal representante dessa linhagem critics, cunhada de formalis
ta, 6 o critics norte americano Clement Greenberg. Assimilando boa parte das
vanguardas europ6ias e as teorias da arte de sctls principais artistes, bem como
as discuss6es da linguagem e parcels da critics kinda aderente aos conte6dos te-
maticos, conclui pda autonomic da linguagem em sua especificidade pr6pria a
coda memo, como sendo os Unicos elementos essenciais de que a arte moderns
se utilize para articular sua produgio.

Para Greenberg, ''a qualidade de uma obra de arte 6 inerente a seu
:conteddo ' (...). Qudidadc 6 'conte6do"':' (...) "Ao bongo do tempo, o model
nismo se define nio como um 'movimento ', muito menos coma um programs,
mas antes como um tipo de tend6ncia ou tropismo: tends ao valor est6tico, o
valor est6tico coma tal e coma um Him iltimo''t7

Se a arte brasileira s6 6 moderns quando ela alcanga os parametros es-
t6ticos e formais. vinculados a autonomia de deus memos intrinsecos, isto s6 o-
corre a partir da deflagragao da vanguarda construtiva brasileira nos ands 50,
coma apontou Ronaldo Brito em sua anilise sobre o Neoconcretismot8

Annateresa Fabris, entretanto, chama a atenS:ao para este anilise que
exclui da categoria ''moderns'' a nossa produgao artistica da primeira metade
do s6culo, fazendo com que pintores homo Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti,
Cicero Dias, Guignard e Portinari sejam vistos como artistes pr6-cubistas e nes-
ts sentido kinda nio possum ser considerados modernos

GREENBERG, Clement. .gwen.x..zi de //ap m0;fa dv ad?, in FERREIRA, Gloria c COTRlb{, Cecilia (org.)
Came/// Clue//fuel f a dpfu /f c7#iw, l\io dc Janeiro, Xlinist6rio da Culture/FUNARTE,Jorge Zahir Editor, 1 997

[(]cm. ,4 //cr i;Hump daJDnzzp.z4]mo in FERREIRA, Gloria c COTRlb{, Cecilia (org.). OP. iwPru ia, p. 1 2S-

BRITO, Ronaldo. IVeora//r7v/fema; ['7r!)for f R/pfwru da Prep/o Ca//i/nr/ho ]BruifZz)u, Rio dc Janeiro, FUNARTE.
1985, PP. 31-32.
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mcntc onto tcm ratio, pasta quc o cspago modcrno nio d uma conquest

l:io sc pods dcixar dc notar quc faltam all scu cnsaio as taz6cs dcssa atitudc
mpleta do dcscnvolvimcnto (

)dcrnismo pic.

poach scr igr
;ualidacic cntrc n6s.

O traco distintivo de nosso modernismo esb na busca da identidade
nacional. Annatet'csa Fabric kinda aponta quc Ronaldo Brita troupe a perccpgao

a este questao inerente a nossa ''vanguarda '

L'dos Dina visio

"os limitcs da modcrnidadc art(utica brasilcira rcsidcm sobrccudo na quest:io da b.rasilidadc, quc 'praeicamct

impunha aos ROSSOS artiscas aquilo quc a modcrnidadc curop4ia de Manet rcpudmva o pnmaao ao tcma
i'ig o'ia pirltura ao assunto. Para iccncontrar, abtagar ou mcsmo pt'o)ctnr o [3rasi], cra nc
pcnsivcl, dar-lhc um iosto, uma fcigao.

Pintores e esctlltores modernistas inseriam em seus trabalhos a ideolo-
a da brasilidade, fazendo com que os elementos plasticos tivessem como fun-

cio primordial nio a sua pr6pria afirmag:io, mas a representagao dos enuncia-
dos literirios. Esta questao crucial nio pode scr deslocada da anilise critica que

se prop6e a rover os artistes do nosso modernismo

111. Proposta de Pesquisa

Minha pesquisa prop6e a anilise dos passos na construe:io do espago pictorico
particular do artiste, que alcanga seu estado maduro nas 61timas ''paisagens

ima
L ...

ginantes ' da Ease mineira. E consenso entre a critics e a hist6ria da anc bra-
sileira mats recente que 6 este a prodtlgao de Guignard mats relevante para a
atualidade

Entretanto, creio que, se esse espago nio se acomoda aos paradigmas
formats da espacialidade moderns, 6 porque Guignard tinha outras inteng6es
em sua elaboragio. Assim, analisando extensivamente o terra ''paisagem em

sEIn pinnxra poderemos detector a origem e o desenvolvimento desse espaq:o e
sua especi€icidade. Talvez nio sega possivel concluir definitivamente se o pro '
cesso tltibzado por Guignard em suns paisagens corresponds a. um

resultado

plastico moderno, mas mica clara desde la que sua insergao na culmra brasileira
teve como impacto uma grande transformagao nas estruturas tradicionais artis-
tlcas

Marcos Rodrigucs At IJvUNICA)IF

F/\PRIS. Annatcrcsa. .R./aden/laud r Ua/vg//ar ia: p cHIa IPnur&;m, in: FABRIC. Annatcrcsa(org.). i\4odpn1/dade r

MadpnvAmo a.shui;/.Campinas,h(crcadodeLctras,1994,p 14. . . . . .' '...-.:..
!o BRI'rO, Ronaldo. .H lpmall dr 22: a hu//ma do avadpnla, in V. A., i'e/p c//leia.r ioPrr a maven?/Jwa, nlo aw J"'''"'''

:e££ ==.= =-u:gK:==?.='=nnz=j'"''' «."zw.aigaK,'=:::'g
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A HISTORIA DA ARTE E A CONSERVAQXO DO NOSSO PATRIMON10

Marcos To.econ. Prof. Dr

tognon@Zunicamp.for

Brave Introdugao

Nio sarin nenhum exagero aclamar a ''Revista do Servigo do Patrim6nio l"lists.
rico e Artistico Nacional '' corns o nosso primeiro e oficial peri6dico de Hlis-
t(aria da Arte no Brasil, mesmo considerando que os iltimos n6meros, em suns
pautas cditoriais, tenham abandonado completamente aquela vocagao funda-
mental langada cm 1937, sob um rigoroso ''programa '' anunciado por Rodrigo
Milo Franco de Andrade

A.o abrirmos eases &ltimos volumes publicados peso lphan, veremos
que justamente a socio]ogia e a antropo]ogia cu]tura] ocuparam espag:os impor-
tantes com artigos e ensaios que enfatizam a pluralidade de valores que en-
olvem os ''bens culturais'', mas s6 podemos lamentar a aus8ncia da Hist6ria da

A.rte e suns discuss6es pertinentes para a compreensao, difusio e conservagao
de uma parte daqueles bens, o patrim6nio hist6rico-artistico por exce16ncia

Para cumprir o ''Programs'' original de 1937, Rodrigo Milo Franco de
Andrade nio contava com tlm quadro dc colaboradores formados especifi-
camente na area de Hist6ria da Arte, portadores de uma coesa concept:io meto-
do16gica para os estudos gerais ou cspecfficos, e, muito menos contava com o
apoio direto de instituig6es acad6micas ou tradicionais que cultuavam princi
palmente a Hlist6ria pitria, como o Instituto Hlist6rico Geogrlifico Brasileiro e
sous correlatos estaduais. Nio esqueq:amos que foi dentro do ambiente imperial
do IHGB que se formou a primeira base de estudos no Brasil sabre aquilo que
hturamente serra chamado de "Topografia artistica" na classjficagao de Julius

Cf. R. N{. F. dc Andtadc, "Progmma", in Rcvista do Scwigo do Patrim6nio Hist6rico c Ar tistic
Nacional, n. 1, 1937, p. 3: "A publican:io Jest:l rcvista n:io 6 uma iniciatixa dc propaganda do Scrvigo d
Patrim6nio l-list6rico c Artfselco Nacional, cujas atividadcs, por scrcm kinda molto modcstas c limitadas. ni

curiam clio ccdo n imprcss5o dispcndiosa dc um volume cxclusivnmcntc para rcgistri-las. O objetivo
facto aqua cunsiscc antes dc judo cm di\ ulgar o conhccimcnto dos va]orcs dc arte c hist6ria quc o Brasil po:

built cmpcnhadamcntc para o scu cstudo. [...] ninguCm conccstari, no cntanto, quc hi ncccssidad
ic uma ag:io sistcmitica c continuada com o objctivo dc dilatar c tornar maid scguro c apurado o con
Incnco cios valorcs dc at'cc c dc hist6ria dc nosso pris. /\ tcnd6ncia cntrc n6s, quando sc grata clcsscs assunto:

scambar para um gencro dc litcratuia impr6prio para o cstudo objctivo das qucst6es quc lilia csc
Esse banda pouch aprcciivcl nos tcm Frito pcrdcr um tempo prccioso, qttc cumprc rccupcra/

dania editorial na composig:io da Rcvista ocorrcu com Glauco Campcllo cm 1994, quando curadorc
pcciais 6oram convidados para n elaboragio dos ntlmcros ccmidcos; v. G. CAb'lPELr.O, A servigo d

patrim6nio. trio dc Janeiro: s.n.I, 1999
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Schlosser Magnino para as fontes textuais da Hist6ria da Arte, em 1924 3. 1
tamb6m, que a pr6pria Hist(aria da Arte, como discipline desde a Academia
Imperial de Belay .Xrtc\ no Rlo de Janeiro, at6 as modernns universidades, per
corrcu um lingo caminho para sc aGirmar coma area de conhecimento plena e
aut6noma +.

\ consci&ncia dos desafios para a disposig:ao de um novo Servigo do
Patrimf)nio Hist6rico e Artfstico Nacional cra quito evidente para o seu fun

dador e primeiro diretor: Rodrigo Melo Franco de Andrade identiHlcou imedia-
tamente certos valores culturais que permeavam a classe polrtica, grupos de

profissionais liberals, e de um certo modo, o sense comum da populagao, ado-
res que poderiam causar resist8ncias quanto a esse infdita gerencia

do Poder

Piblico sobre a sagrada propriedade privada e do progresso edilicio das cidades
Manifestar-se aos c6ticos quanto ao valor do nosso Patrim6nio s, ou aos enge-
nheiros temeririos do retrocesso urbanistico 6, foram iniciativas de Rodrigo que

f. Walter ZANINI, A t-listeria da Alec no Bt'asil. In t-lcliana Angotti SJ\T.GLIFIRO. Paisagcm c Arte.

:il i$yliUI :JHi:RHXfH
1987, P. 48: "Aquclcs quc, coil\ tats fundamcntos, impugnarcm. a iniciatixn do govcrno

Gcdcral, n:io

podcm tcr ncnhuma scnsibilidade artisdca, ncm scntimcnto dgum da hist6ria nacional. Porquc, cm vcrdadc,
apcsar dos valorcs artisticos c hist6ricos cxistcntcs no Brasi] scrcin mcnos considers\cis, dc um p-.iJ dc
.l;;"l,,::l..;;i'&. .; q-. P.;;--.-« . G'6'i ', , l:ili, . , E;P""', "" .:..«-;'a':'l ' =i':f ff.m'k

saconsclhar a sua prcscn'ag:io, qualqucr quc scja o conccito formado sabre a importancia do nosso pat

m com ccrtos carrancismos rcEr6grados c quash maniacos, ncm com o scntinlcnmbsmo c a pieguicc dc
mindcos. Scm nenhum tmnse romancsco Rode vcrificar-sc com lada a lucidcz c coda a objctividadc, quc a

conscrvag:io dos monumcntos nio vai htalmcntc dc cncontro com fls ncccssidadcs do
dcscnvolvitbcn

band. Hein i, dc forma alguma, incompativcl com o dcsejo saud:incl c lcgftimo quc tim todos os
los dc vivcr a vida modcrna c crier a cidadc modcrna. No passado, inklizmcntc, mwtas vczcs os

monumentos e os aspcctos caracccristicos das ROSSQS cidadcs foam sacrificados scm que dai resultassc
ncnhum bcneficio urbane. Forum sacrificados apcnas por nio tcr havido, por parte dos t6cdcos diremmcntc

'monumcntos do passada. Os novos princrpios dc urbanismo que forum sustenmdos nos congrcssos
rnacionais de arquitetura modcrna c urbanismo c sc consubstanciamm nas "Conclus6cs dc Atcnas, 1 933",

p6cm cm xcquc a vclha t6cnica quc prcvalcccu durante o s6culo XIX, c quc exigia sistcmaticamcntc os
alinhamcntos rigidos c as avcnidas implacavelmcntc rctas, com a dcrrubada cstrondosa dc Endo quando Ihcs

surgissc pda frentc, por mais prccioso c vencrivcl quc fosse

J. SCl-lr.OSSER N[AGNINO, La ]cttcratura art
r iga: La Noon Editricc, 1996, Livro
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devem ser somadas ao seu major empreendimento afirmativo
brasileiro, a publicagao de uma Revista do Patrim6nio:

no contexto

A vantagem de uma publicagao peri6dica que visava programatica
monte apresentar os ''os valores de arte e hist6ria '' 8 era, especialmente, regis-
trar, centralizar e conseqtientemente difundir coercntemente os principals fun-
damentos das in6meras pesquisas documentais, fotograficas, hist6ricas e artfs
ticks, que se iniciavam com a inaugural:io da estrut:ura administrative naciona
do nosso Patrim6nio. A colaboragao orquestrada pdas pautas editoriais dos
primeiros volumes se con6lgurava, hesse sentido, uma ocasi:io in6dita na qual
muitos autores consagrados da nossa modcrnidade se reuniam com exclusi-
vidade: Gilberto Freyre, Mario de Andrade, Lucio Costa, Alonso de E. Taunav

Salom:io de Vasconcelos, Manuel Bandeira, para apenas citar alguns notiveis
entry os ands 1937-1940.

Autores que compartilhavam suas experi&ncias no estudo da culture
brasileira, em um grande consenso rumo a valorizagfio do patrim6nio hist6rico
e artistico nacional. Ao ler o primeiro n6mero de 1937 da Revista 6ramos con-
vidados a compartilhar convicg6es muito amadurecidas para as futures aborda

gens: compreender a ''persist6ncia '' da arte portuguesa em solo brasileiro apon-
tava Gilberto Freyre 9; encontrar os ''detalhes de beleza ou solug6es arquitet6.

Esse convict:io dc cngajamcnco na difusRo dos "x-alorcs" do Patrim6nio dc Rodrigo blclo banco ctc
Andraclc o acompanharia at6 o final dc sua longs gcstao no 6rgio, cf. discurso prokrido ao rcccbct' o tito

Doucor I lonoris Causa pda UTRJ cm 20 dc margo clc 1969, in Rodrigo e o SPH.AN, op. cit., p. 182: "/\
principal, por6m, cios males quc atacam o acer'o artistico c hist6rico do Brasil C o dcsinccrcssc c

popular:io. Dcsintcrcssc n:io apcnas das masses pouch csclarccidas clo povo brasilciro c sim, igualmcnt(
ccidas c quc sc prcsumcm cultas. Tal coinportatncnco proccdc na incomprccnsao c

)r do lcgndo quc nossos maiorcs nos dcixaram cm materia dc obta dc arte ou ctc significag:io hist6rica.
Rcalmcntc, quando ocorrc um atcntado iintcgridadc dc qualqucr monumcnto insignc, cntrc n6s
frieze total da colctividadc prc]udicada, tal homo sc o taco cm nada Ihc atingissc. [...] V&-sc bois, quc

ccssltrio, pi\ra a prcscrvagiio do patrim6nio hist6rico c artistico nacional, consists, antcs dc judo, cm

:lucidar, sobic o valor dc cal patrim6nio, a populagio brasilcira. Tornar nossos patricios consciences dc quc
bens culturais do pals sio dc scu condominio inalicnavcl, cquivalcrlia hz6-1os sc compcnctrarcm dc qu(

cumprc assegurar a defcsa dcsscs bens, coma dcEcndcriam, contra o assalto cstrangciro, qualquct' parc(

R.h{.F. dc Andrade, Programa, op- cit., p. 3.

9 Cf. G. FREYRE, Sugcstdcs para o cstudo da Arte Brasi]eira cm rc]ag:io com a dc Portugal c das co]6nias.
Revista do Servigo do Patrim6nio Hist6rico e Artistico Nacional, n. 1, 1937, pp. 41-42: "Crcio quc cr

hum g6ncro dc cscudos sc impdc com major insist6ncia a coopcragio dc brasilciros com portugucscs c
lush-dcsccnclcntes de ouuas tcrras quc ncstc: o cstudo dc problcmas dc anc cults c popular comer
Rossos pafscs. O invcntirio, a anilisc c a intcrprctag:io das obras dc arte rcnbzadas polos porcugucscs na

")pal principalmcntc depots das conquistas c navcgag6cs c, por influ&ncia dclcs, nos paiscs ondc
)rc(]ominou o lipo lusitano dc colonizagiio. [...] A arte dc origcm portugucsa na America coma na Africa, na
A.sia c nas ilhas, csti cheia cios discos dc tio csplandida avcntura de dissolugio. Portugal scguiu sua cm sua
polrtica colonizadora aquclas palavras mistcriosas das Escrituras: ganhou vida, pcrdcndo-a. Dissolvcu-sc. Por
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nicas de interesse t6cnico '' na ''abatida '' provfncia paulista, recomendava Mari(
de Andrade io; aprecnder a ''ligao de maid de trezentos argos'' da casa brasileira
alertava Lido Costa ll

\shim, temps os primeiros csclarecimentos a serum dados por uma

moderns H.ist6ria da Arte engajada na defesa do Patrim6nio: quaid as diversas
elag6es com a culture portuguese na perspective de uma arte brasileira; o que
alorizar na ampla e hierarquizada cadeia de manifestag6es ardsucas, cntre mo

tivag6es ''erudit&s'' e ''populates''; que categories devemos construir para uma
verdadeira taxonomia de arquiteturas, pinturas, retabulos, estilos e artistes?

rnntos (]os seas valorcs clc arte mats caractcristicos pctsisdram. Pepsi

combinagacs c (tihrcnciag6cs incspcradas, mas quc guardam o saber d(
Esse podcr dc pctsistencia na arco portugucsa 6 adinirivcl c n

mo nos outros raises dc colonizag:io lusitana. Do incsmo modo 6 prccls
brasijcira. a intluCncia da india, da Africa, da China, do Japan, atrax 6s dc P(

ram assimi]ad(>s, antes (]c sc comunicat'ctn com ao Brasil. Ouuo=
cluie quc forum assimilados ao todd lush-brasil

Cf. bl. dc J\NDjv\DF. l\ Capcla dc Santo z\nt6nio. Rcvista do Scr
Artistico Nacional, n. 1, 1937, p. 119: "Vagar assim, polos mil came

dczas. 6 trabalho dc fomc c dc multi, muita amargura. Pt'ocura-sc c
mbig:io dc achar, uma cspcranga dc dcscobrimcnto:

pda dcnunciada vai-sc topaz c"m alguma S. Francisco? Ji nio dino t5c
Rci. mas polo tncnos cio linda coma a dc Joio PcssoA... E cncontrainos [
Uma dcsilus o zangada quc, dc novo, a gcntc prccisa [omar cuidado para

oposca miragcm. 1...1 No pcriodo. quc dcixou no Bmsi
los XVlll c XIX at6 fins do primciro Imp6rio, Silo Paulo cscava

cvcscs clue sof'feta. N:io Rode friar monuMCntOS dc arte. Sc 6 cerro quc
rar dctalhcs dc bclcza ou solug6cs arquitct6nicas dc intcrcssc tCcni{

pcndtc ou Rama jancla gradcada, pe nang incontcstivcl ainda, a
prcscncar docunlcntag:io alguina quc, coma arte, sc aptonmc scquc
ia pintura, dos cncalhcs c dos incctiorcs complccos do Rio. dc Pctnambucc

ldo com am

quc sc cstudl
ical, onclc t:

ictam dire
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De um certs modo, os 18 primeiros n6meros da ''Revista do Serviq:o
do Patrim6nio Hist6rico e Artistico Nacional '', sob a direg:io de Rodrigo Melo
Franco de Andrade, procuraram responder a convocagao de Freyre, Mario de
Andrade e Costa

Entry as temiticas colhidas nesse universo da Redsta, podemos desta-
car algumas que certamente colaborat::io com os pr6prios caminhos, escolhidos
-u intuidos, que a jovem discipline Hist6ria da Arte no Brasil percorreu no

s6culo passado: o valor da documentag:io hist6rica i2; a evolugfio aut6ctone da
forma artistica e a constituigio de estilos brasileiros 13; as t6cnicas artfsticas e
deus ardnlcest4; a casa brasileira na hist6ria da arquitetura15; e, por fim, a revisio

Uin arquivo ptccioso dc documcntos, tcproduzidos ou cranscricos, para a Flist6rin da Arte no Brasil
brigatorinmcntc a primcira conscatagio clue coda cscudioso dcx-c concluir ao lingo (tas mats dc 5.300 p:irina:

igidas por Rodrigo Nlclo Franco dc An(!fade. O proprio dirctor clo Scn'igo do Patrim6nio ofcrccc um do:
primciros cxcmplos dc busch dc rigor na atribuigio dc astoria dc /\lcijactinho is obras cxisccntcs cm Nlina
Gcrais, polo artigo publicaclo no scgundo volume da Rcvista cm 1938: cscapar clo "domrnio atrisca da:
conjectures", scguit c ultrapassar os passes cios "doutos" cstucliosos a circa da culcura ardstica mincira, 6 a
)pgio oblctiva para publican mats dc dubs ctczcnas (tc rccibos ninja rchri(tos nos arquivos dc innandad

rabalhos dc Antonio Francisco r.isboa; cf. R.b't.F. dc ANDR/\DE. Concribuig:io para o cstudo cla obra (tc
Alcijadinho. Rcvista do Scrvigo do Patrim6nio Hist6rico c Artistico Nacional, n. 2, 1938, pp. 2

mcnos valiosos, estes cram Ihc I/\lcijadinhol atribuidos. indistintamcncc. Nlcsmo dcpois quc um his
toridndc (5c vigo clc Vasconcclos, I)or ocasi:io do biccntcnirio clc Outdo Proto, dccJicou um cstuc

pormcnorizado is obras dc alec da andga capital mincira, grande pnttc clo qual vcrsando sabre Ant6nic
Francisco Lisbon, pcrduraram os cquivocos no mcsmo scntido. E quc o ilustrc autos da 'l-list6ria Antiga dc
Nlinas Gcmis' sc clcsintcrcssava tambCm dc comprovar a autoria do /\lcijadinho sabre os trabalhos quc Ihc

tcionais comcgaram a sc ocupar dais dctidaincntc com o hmoso artiste minciro, fazcndo avultat
bibliografia a scu rcspcito, tivcram clc mantcr-sc no dominic nrriscado das conjectures. A malta dc proves dc

dc sua astoria, quc ncm scmptc ultrapnssnvam os limitcs dc mcrae suposig6cs pcssoais'

fim, manifcstag:io dc uma nova hsc original c aut6ctonc, oricntou talvcz as conccpgdcs mats duradou
]a Flist6ria cla Arte Colonial no Brasil, advindas cspccialmcncc ctc nutorcs cngajados na cscrutura

rica do SP[-IAN, come ].acid Costa ao (]cfinir o "csti]o dos padres da Compan]aia" (A
:quitctura dos jesuitas no Brasil, Rcvista do SPl-IAN, n. 5, 1941, pp. 9-103) ou o "mobiliirio luso-

brasilciro" (Notas sobrc a cvolug:io do mobiliirio lush-brasilciro, l\cvista clo SPFIAN, n. 3, 1939, pp.
49-162); tcmos tamb6m Jose dc Almeida Santos c um cstilo ''colonial brasilciro" pure, ''divorciado dc outros

dc[os conhccidos" (O esti]o brasi]ciro ]). Maria ou co]onia] brasi]eiro, Rcvista do SP]-IAN, n. 6, 1942
pp. 31 9-335); Luiz Said dcstaca a longcvidadc hist6rica c a pcrcnidadc dc uma tipologia cspacial, o "alpcndrc:

primitives tctnplos brasilciros (O alpcndrc nas capelas brasilciras, Rcvisca do SPl-IAN, n. 3, 1 939, pp.
235-249); ccrtamcntc tcmos ncsscs rcgistros uma intcrcssnntc confHuCncia dc aspcctos cpistcmo16g
rclacionaclos :l culture positivisca franccsa, presence cm livros dc ample rcpcrcuss:io coma l-lippolytc Taint
(Philosophic dc I'Art. Paris, 1865) c Auguscc Choir) (Histoire de I'architecture. Paris, 1899), rclag:io i:i
lcstacadn por Ant6Rio Luis Dias dc Andrade, Um cstudo complcto quc pods jamais ter cxistido. (Tcs(

dc Doucorado). Sio Paulo: Fau-Usp, 1 993
Os cstudos cspccincos publicados sabre cssas tcmiticas sao muito dcscquilibrados cm sua consist6ncia c

lbrang6ncia, c cm grande parte s:io rcgistros importantcs advindos dc documentagao de arquivos nacionais,
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da obra de Antonio Francisco Lisboat6 . Tamb6m vale destacar a participag:io

dos estudiosos estrangeiros na ''Revista do Scrvigo do Patrim6nio Hist6rico e
Artistico Nacional '', e particularmente Hannah Levy, demonstrando aportes
mctodo16gicos consolidados e realizando importantes conjectures entry Europa
e Brasil, entry fontes primlirias de arquivos c tearing para manifestag6cs de uma
arte internacional como aqtiela definida sob a nomenclattlra do ''barroco '' i7, e
tio fundamental para grande parte do nosso patrim6nio hist6rico e artistico.

rlipida ttansct'igio de hlanucl Bandcira sabre o "dour'odor" dos altarcs latcrais da capcla .Nos
Scnhora cto Carmo clc Out'o Proto (Manuel da Costa Ataiclc dourador, Rcviscn do SI'l-IAN, n. 2, 1938, pp.
49-1 50), cm contrasts cold o lingo ttabalho dcJudith hlartins, o ''Didion:it'io c /\rtistas c /\rtificcs Nlincitos

quc rcccbcu um "inclicc'' dc lvo Porto dc blcnczcs (Indict, por monumcntos, do Dicionltrio dc Artistes c
Ar tiHlccs Nlinciros dos S6culos XVlll e XIX cm Nlinas Gcrais, Rcvisra du SPl-l/\N, n. 18, 1978, pp. 2

251), ou (!c Salomiio cSc Vasconcclos sobrc a organizagic, corporativa do trabalho atcistico (Oficios
mccfinicos cm Vila Rica durante o s6culo XVlll, Rcvista do SPl-l/\N, n. 4, 1940, pp. 331-360); sclbrc ns
eCcnicas artisticas ccrtamcntc mcrcccm um clcstaquc cspccial o cstudo fortcmcntc documcntado por I'aulo
Thcdin Baricto sobic as Cases dc Cimara c Cadcia (Cases dc Cfimara e Cadcia, Rcvista do SPl-li\N, n. I I
1947, pp. 9-195), assam coma o cstudo clo cngcnhciro E. Orosco do Instituto Nacional dc Tccn(

Janeiro, sabre a (}cgradagio da pcdra sab:io nos nlonunlcntos minciros (As avitrias nas csculturas do
pcriodo colonial dc Minas Gcrais, Rcvisca do SPl-IAN, n. S, 1941, pp. 179-206), cuJas coQCluS6C

consiclctamos cquivocadns dcvido is condig6cs cspcciais quc dcvcm distinguir, cn] laborat6rio, corpus dc
prove dc matcriais novos c aquclcs provcnicntcs dc obras dc arte submcticlas aos agcntcs atmosf6ricos c I)or

) [cxto inaugural sobtc cssc tcma quc abrangc in6mcros artigos nos 18 volumes da Rcvista 6 dc
Costa (Documcntitg:io access:ida, op. cit, pp. 31-39), cola tclcologia imancntc nas t6cnicas c fl)rmas
construcivas da casa colonial dc tampa dos primciros argos dc ocupag:io porcugucsa itqucla model'Risc:t do

XX intlucnciou, ctrasticnmcnte, os pr6prios proccdimcntos dc rcstauro no Brasil at6 hole; ninja ncsscs
]a Rcvista cncontrarcmos a publicagio dos rclatos dc Louis VauMicr do s6culo XIX (Cases dc

Rcsid&ncia no Brasil, Rcvista do SPEll\N, n. 7, 1943, pp. 12S-208), cstudos pontuais dc Salem:io dc
Vasconcclos (Um vclho solar dc Mariana, Rc\ista clo SPI'lz\N, n. 3, 1939, pp. 227-234) dc Joaquim
Cardoso (Um lipo dc casa rural do Distrito Fcclcral c Estado do Rio, Rcvisca do SPl-IAN, n. 7, 1943, pp
209-253) c Paulo Thcdim Barrcto (Uma casa dc fazcnda cm Jurujuba, Rcvisca do SPI'lz\N, n. 1, 1937, pp.

9-76; outtos artigos aprcscntam kinda panoramas hist6ricos amplos, coma aquclc Jose Wasth Rodrigucs (A
casa dc moradia do Brasil antigo, Rcvista do SPFIAN, n. 9, 1945, pp. 159-197) c dc Robert emit
(Arquitctura civi] no pcriodo co]onia], ]\cvista cto SPt-l/\N, n. 17, 1969, pp. 27-123) ou ccntrados cm
ptovincias, coma no planalco paulista, argumcnto dc Luiz Said (Notas sobre a itrquitctura rural paulista do

guido s6culo, Rcvista do SPI IAN, n. 8, 1 944, pp. 21 1-275)
!m do ii cicada artigo dc Rodrigo blclo Franco ctc Andradc (Contribuig:io para o cstudo da obra de

Aleijaclinho, op. cit., pp. 255-312), a t'cvisio da okra dc J\lcijaclinho t'cccbc um cstudo bibliogrifico dc Jud
b'lardns (Apontamcntos para a bibliografia de A.nt6nio Francisco Lisboa, Rcvista clo SPt-l/\N

939, pp. 179-205) c um destaquc dc i\fonso Arinos dc Nlelo Franco (O primeiro dcpoimcnta cstrangeh
bre O Alcijadinho, Rcvista clo SPl-IAN, n. 3, 1939, pp. 173-178); tcmos a invcstigngiio sabre a

mortis" 6 rcabzada por Rend Laclcttc (O AJeijadinho c suas docngas, Rcvisca clo SPF[AN, n. 17, 1969, pp
27-176); c os centos quc avaliain as obras cm scu grande potcncial plistico, coma os tcxtos dc 1.6cio Costa

(Risco original de Antonio Francisco Lisbon, Rcvista do SPl-IAN, n. 17, 1969, pp 239-246;.Antonio
Francisco Lisboa: o Aleijadinho, Rcvista do SPl-IAN, n. 18, 1978, pp. 75-82) c dc Ligia iNlartins Costa
Inovag:io de Antonio Francisco Lisboa na cstruturag:io arquitet6nica dos retabulos, Rc\ iota do

SPl-IAN, n. 18, 1978, pp. 223-235)
hannah Levy permanccc no Brasil por alguns ands, cm cxilio dcx ido ao anti-sionismo promovido pe.

pismo na Europa, at6 a sua trans£cr6ncia para os Estados Unidos; ncstc pcriodo brasilciro C contratada pel
SPFIA:q pain colaborar com cstudos c monografias, c aJguns dcsscs rcsultaclos s:io rc&lmcntc inoxadorcs,

discussio sobrc as catcgorias te6ricas de A]ois Rieg], oporcuna para avaliar a base da pr6pria definig:io
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DA IDEOLOGIA A ARQUITETURA, UM PROJETO ALUM MAR:
O NEOMANUELINO NO BRASIL

Maria de Fatima da Silva Costa Garcia de Mattos, Prof.' Msc.
mfmattos@nctsitc.com.for

Na segundo metade do s6culo XIX, quake todos os parses da Europa aderiram
ao espirito das comemorag6es, exaltando o pertencimento a txm mundo que es
kava em exibiciio

O Romantismo. sob a 6eide individualists, tinha sua ideologia expressa
nunn revoltlg:io artfstica interior em busch de uma resposta, o entendimento da
relic:io cntre o artiste e a sociedade de seu tempo, a hist6ria como modelo. lsto

permitiu a revivescfncia de virias formal atf entio colocadas de Indo, favore
condo o aparecimento dos r?Mz/a/ .fOZef. Esse ''revivalismo" tornou-se um prince
pio estilistico e, se©lndo Pevsner, a variedade de estilos no s6culo XIX era por
que os valores associativos Cram os 6nicos valores, em arquitetura, acessivels a
nova classy dirigente

Dentre des, o Neog6tico surge coma uma leitura tipo16gica tanto da
arquitetura quanto da decoragao g6tica, extrMdas de exemplares medievais, c
compondo novas estruturas, seri substituldo em Portugal, peso. Neaava////e# o
Esse estilo retoma as caracteristicas do Mantlelino, no s6culo XIX, retomando

tamb6m, uma simbologia importante do passado nacional
Embora muito diferente em seus objetivos, o Neomanuelino funcio

nou, nas palavras da Profs. Regina Anacleto, ''homo um esp61io do passado
transformado em patrim6nio; 6 sobre este patrim6nio que se apoiara a conscl-
fncia nacional da nova classe burguesa e, embora esporadicamente, o estado

Esse surto de revivahsmos que se alastrou, aliado a uma visio Roman

tice qtle recobria as novak estruturas dos equipamentos urbanos, criou ''um ou-
tta Manuelino, uma arquitetura mats fantasiada, um estilo plasticamente rico e
emblemitico em Portugal, a N oma //e o, comenta o Prof. Pedro Dias4, colo
rebatimento, no Brash, pudemos perceber nas 61timas d6cadas dense mesmo s6
colo. Com caracteristicas semelhantes ao Manuelino, se expressa mnemenica-
mente atrav6s das grandezas e g16rias do passado, por6m funcionalmente dife-
rente e maid dinimico, ao sabor do Ecletismo de final de s6culo, que ligava seus

principios a uma clientela btlrguesa, sequiosa de conforto e progresso e que se

PFVSN FR, Nikolaus. J)a// nuapa du ..4q// P4rru Ofi/#fifa/. Sio Paulo: blartins Fontcs, 1982, p 360.
/\NACJ.ETO, hlaria Regina D. Tcixcira. .Hn?#&e//rru NbamrdEw,a/ Polk/veil. I.isboa: Fundagio Calou:

Goulbcnklano1997 VolinoPc 19.comanuclino J#; O Nbanzrr///r # a a// a Rfh// r//f#p dar D iran/fwezz/aJ. I.isbn

IPAAR, 1994, P. 46-55.
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apropriava de pequenos ptazeres, ligados is novidades, ao modismo e ao gosto
da produgao arquitet6nica.

O cstilo que aqua se conflgurotl, seguindo este mesma leitura, veio re-
forgar o sentimento identitirio dc todd uma comunidade lusitana que fez valor
o seu prestigio e poder, naturais no universo social da 6poca, e que, no baja da
celebragiio nacional, enccrrava o carisma filos6fico e politico da sua represen-

A arquitetura, ao bongo da hist6ria, foi representative, enquanto simbo-
lo, de um determinado poder religioso, politico, econ6mico ou social. Por6m,
no s6culo XIX, o s6culo da mem6ria por cxcelfncia, cla aparece coma que es.
pelhando um nacionahsmo que insists em se identificar com a nova sociedade
europ6ia. Assam, os monumentos edificados, portadores de mensagens, forum
is materializadores da identidade nacional. A comemoragao, segundo Le Goff

apropria-se de novos instrumentos dc suporte: mocdas, meddhas, selos de
correio, multiplicam-se(...) uma nova vega dc csEatuaria, uma nova civilizagao
da inscrigio (monumentos, places de parede), submerge as nag6es Europ6ias.

O ideal da universalizagfio da culture oitocentista em Portugal passe't'a
pda valorizagao dos centros de saber te6ricos, como academias literirias e mili-
tares. centros formadores da elite acad8mica. A dcmocratizacio da leitura. atra-
v6s da oferta variada de g8neros liter6rios c a descentralizagao dos espagos de
leitura, promoveu a disseminagfio do saber na busch do progresso e se encon-
trava tanto num pablico diversificado como em lugares diversificados, o cara, a
livraria, as bibliotecas p6blicas, etc.

No Brasil e nos parses da Europa qtle sofreram a influ8ncia do llumi
nismo, comenta Kitia Carvalho, ter uma biblioteca particular era um indicador
de navel cultural e social de seu proprietario. Na esfera publica, funder uma bi-
blioteca era tornar p6blicos o respeito e o culto ao livro

loco te\ e um rebatimenEO pertinente na sociedade do Rio de Janeiro em
meados do s6culo XIX, tanto no partido arquitet6nico do seu ediflcio como na
configuragiio disses espag:os de leitura, por parte co16nia portuguese ali
radicada, intelectuais, m6dicos e bachar6is em Direito que, ao se reunirem num
lmportante local, difusor de obras e autores para uma pequena elite carioca, os
ca,bzhezs, estendiam a16m-mar esse mesmo proJeto, na esteira e no jardim da
tradigao. Para tanto, o seu proleto arquitet6nico nos remote ao estilo das ''arqui-
teturas Pitrias'', apoiando-se na hist6ria como mem6ria coletiva e assumindo u-
ma runs:ao simb61ica, c6mo imagem de um poder aqua representado atrav6s da
sua arquitetura.

tacao

.E GOFF,Jacques. Hir/d/h r ]Uf/wa'da. Ci\mpinas: UN]CAblP, 1 992.
CARVALl-lO, Kidd. Tra/,ei.rh dar luhui. Rio dc Janeiro: Casa da Palavra, 1 999, p. 1 29/1 30
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Os Gabinetes Portugueses de Leitura apresentam-se, cntao, coma refe-
renciais urbanos conformados is aspirag6es socials da 6poca. A sociedade se
formava, os homers aproximavam-se para trocar id6ias e uma vida associativa
desabrochou, resgatando por meio de deus ediflcios a mcm6ria e a formagao
dcssa idcntidadc nacional, expressa cm novos centres dc convivio, culture c

E assam, que os edificios dos Gabinetes Portugueses de Leitura, apro '
priando-se do espago da cidade, interferiram em navel de reprcsentagao, atrav6s
de seas signos e imagens esculpidas, num universe simb61ico e nio somente
como edificag:io, uma vez que dguns deles lli contemplavam inovag6es perten
centes is variiveis estilisticas europ6ias, aqui introduzidas, como o uso do ferro
e do vidro. O cdiflcio tornou-se, entao, o suportc para esse arte emblemitica

) Gabinete Portugues da Rio de Janeiro. cxxa&a em \83n, te8te
sentou a fundagio da modernidade portuguese emigrada para o Brasil, nas pain
vras de Burros Martins7. Teve virias sides. No ano dc 1840, no sobrado da Rua
Sao Pedro n ' 83, de onde se transferiu para a Rua da Quitanda n ' 55, 3a de
molido), um edificio de tr6s pavimentos, com azule)os na fachada e telhas de
canal esmaltado em Alcobaga que, demonstrando-se insuficiente para abrigar o
acervo, transferiu-se novamente, em 1850, para a Rua dos Beneditinos n ' 12

\ diretoria do ano de 1878 1angou, na 6poca, um Apelo a Comunidade
Porttlguesa radicada no Rio de Janeiro para aumentar os "fundos para o edifi-
cio" vista que la haviam adquirido, entry 1871/72, dais [errenos na Rua da
Lampadosa n' 28 e 30. Esse Diretoria, uma das mats atuantes, presidida polo Sr
Eduardo Lemon e seu vice-presidents, Joaquim da Costa Rf.macho Ortig?
vendo aproximar-se o dia 10 de )unho, no ano de 1880, data das comemorag6es
Camonianas(o 3' Centenirio de Carn6es), maida demobr os quacro velhos
pr6dios ; para preparer o terreno da Rua da Lampadosa Xatual LMs de Carn6es)
para o langamento da pedro fundamental do novo edificio, cuidando para que (
cato alcangasse grande repercuss:io

Era um /df f privilegiado, porto dos teatros mats freqtientados(homo o
Teatro S.Pedro, hole Joan Caetano), a Escola Polit6cnica, no Largo Sao Fran
cisco. o Conservat6rio de M6sica e a Sociedade Beneficente Nlusical, ambos na

Rua Lampadosa, local conhecido tamb6m, como ''bairro das antes'', e um pixo
por onde, certamente, deveria passat o desenvolvimento da capital carioca

lager

BAIN.ROS N]i\RTINS, A. A. (te. E;bafo f] / ir#o
912. Rio dc Janeiro: T}'p. Do Jornal do ComCrcio,
Rclat6rio da Dirctoria clo Gabinctc Portugu8

b,[aximiniano & Cia, 1881, p 43. PorCm, no Rclat6

volga dc mcncionar ncstc tclat6rio a aquisig:io do
lguns annoy pretcndia compo

R#a{ Gabiilete !)o fgifs d€ 1-eitnfa no R;o de Janeiro.

Lcirurn cm 1880. Rio dc Janeiro:T)p. c I'ith. Nt
da Dirctoria dc 1881, p. 27, cncontramos

'reno aos fundos clo nosso pr6dio quc o gabinctc

13, P.51
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A solicitag?io do projeto ao engenheiro arquiteto Raphael da Silva e
Castro para construgao do edificio nos terrenos de n ' 28 e 30 da Rua da Lam-
padosa, em 1872, rctorna e, )untamente com as fete pranchas, dizia ele, em
carta enviada em 19 de julio do mesmo ano, ao descrever o Desenho n

'Faclyacia pail cba! tic
zluicte! lta nfa !itelitto ;e.gltitldo

jotllle pie joi
especialidade

:otn,ttdado seW
nqitifect:fl'ci da zy. d.s 3'M,

call etll dado {} €d$}

O segundo projeto, que foio definitivo, datado de 9 de maio de 18800,
delta vez com uma testada de 22,35 m, que solucionava sua queixa anterior sa-
bre ''as acanhadas proporg6es do terreno '', que n:io Ihe oferecia liberdade de
trabalho, foi desenvolvido com as devidas altcrag6es para a utilizag:io da area.
lsso incluia cantaria da fachada cm linz, com as Brandes janelas policr6micas
frontais, para especial cfeito de iluminag:io; as esculturas de Cam6es, Vasco da
Game, Pedro A]vares Cabra] e do Infante D.Henrique; os medalhC5es dc Fern:io

Lopes, Gil Vicente, Herculano e Garrett, esculpidos por Jose Sim6es de Almei-
da Junior e ta], coma no btosteiro, terminando com a esfera armilar e a cruz de
Cristo, insfgnias do ''Rei Venturoso '

O outdo projeto, de que tamb6m se tem nodcia, foi solicitado pda Di-
retoria em 1879 ao renomado arquiteto Francisco Bithencourt da Silva, excep-
cional professional que era discipulo de Grandjean de Montigny e estudioso de
Pflidio. tamb6m com a fachada Manuclina. Por6m, tends a Diretoria acolhido
a escolha do projeto de Raphael da Silva c Castro, encontra-se registrado, no
agradecimento a Bithencourt da Silva, a justinicativa por esse prefer6ncia ''pda
simp[es fazio de ser este de execug:io maid Hci] e mats barata''.to

Em 10 de setembro de 1887, ao completar 50 anon de fundag?io foi i-
naugurado o atual edificio do Gabinete Portugu6s de Leitura, a Rua Luis de Ca-
m6es n ' 30, meio a uma grande festividade, e que mellor se apresenta num
[recho do discurso de Joaquim Nabuco=
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Em 1970 foi feito o tombamento do ediflcio e do acervo pda Secreta-

Proccsso 03/300.339, of. llg dc 16/09/1970 da Di
Guanabara.
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:eatro ]otado '', o Teatro Guarana, cm 01 de dezembro dc 1895. com sessio
presidida polo Sr. Jose blaria de Azevedo, ao Centro Portuguas de Santos

Esse cmprecndimento foi obra de iniciativa do Vice-Consul de Portu-
ga[, Luis Jose de hEatos; do ])r. b]anue] Homem de Bittenconrc; Joaquim Infcio
da Fonseca Saraiva; Jose 1tlaria de Azevedo blagalhaes e Jose 1viaria Spares
Presidiu a sessio, o Dr. Manuel Homed Bettencourt que depois de discursar
passou a palavra ao jornalista Alberto da Veiga o qual, amparado pda hist6r.
resgatou, em scu discurso, a mem6ria da Restauragao e Independ6ncia dc
Pottuea]. em 1640

Na oportunidade, Alberto da Veiga explicou os motivos da criagao do
Centro Portuguas, que era ''congregar todos os portugueses com a finalidade
do cults ao tradicionalismo, da culture ]iteraria, cientffica, profissiona] e social
scm intuitos politicos e para a defesa e amparo dos portugueses humildes c
dcsprotegidos''jS. Esse mesmo idealismo patrio, obscrvamos ent:io, que se en-
contra presente nos tr6s Gabinetes como mentalidade e manutenS::io do espirito
ligado a tradigao

Locahzado no centro velho de Santos, o Centro Portugu6s teve sua
primeira side no edificio da Praia da Rep6blica n ' 1 1, e sua sede pr6pria, olde
kinda se encontra atualmente, na Rua Amador Bueno esquina com a Martim
\6onso. A pedro fundamental foi langada em 15 de mano de 1898, data come
morativa dos 400 amos da dcscobcrta do caminho maritime das indias. descrito
no 6pico de Cam6es, O; Lz/lada.f.

O edifTcio, em estilo Neomanuelino, foi projetado pecos engenheiros
portugueses Erncsto de blair c Joie Esteves Ribeiro da Silva e constntfdo no
Iota n' 188 da Rua Amador Bueno, com area de 700,90 mz, conclufdo em 02 de
mano de 1899 e inaugurado em 08 de outubro de 1900

O Centro Portugugs por volta das d6cadas 50 e 60 do s6culo passado
vivcu, novamente, uma grande 6poca, recebendo a elite local e realizando gran-
der bailed, inclusive os melhores bailes carnavalescos de Santos. Atualmente
ve das mensalidades de aproxiinadamente 1 50 s6cios.

Maria dc Fatima da Sih
Ui'banismo do Ccntio U
pda EC/vUSP, S:io Paul
=in /\recs.

Costa Garcia de Mattos. Doccntc de l-listeria da /\rtc do curse dc /\rqu
crsitirio bloura I.accrda, Ribcirio Proto (SP). Doutcn'ancla cm l-listeria da A
D.[cscrc cm ]-]ist6ria pc]a F} IDSS/UNESP, Franca (SP). Gmduada c Fspccia
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