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Resumo

A pintura historica alcancou
no seculo XIX importante lugar no
projeto politico do Segundo Reina
do, devido ao trabalho realizado por
Araujo Porto-Alegre, durante a
Reforma Pedreira. Esse genero
artistico foi responsavel pela for
macae de uma memoria nacional e
mantinha intenso dialogo com a pro
ducao do Instituto Historico e Ge
ografico Brasileiro (IHGB). A pin
tura historica foi essencial na cons
trucao de uma identidade nacional,
porque por meio dela forjou-se urn

Abstract

Historical painting achieved
an important place in the political
project of the Brazilian Second
Reign in the 19th century, thanks to
the work of Araujo Porto-Alegre,
during the Pedreira Reform. This
artistic genre has been responsible
for the formation of a national me
mory and maintained an intense di
alogue with the production of the
Historical and Geographical Brazi
lian Institute (IHGB).Historicalpain
tinghasbeen essentialin the construc
tionofthe Braziliannational identity,
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passado epico e monumental, em
que toda a populacao pudesse se
sentir representada nos eventos
gloriosos da hist6ria nacional. 0
trabalho de Porto-Alegre como
critico de arte e diretor da Aca
demia Imperial de Belas Artes
(AIBA) possibilitou a visibilidade
da pintura hist6rica com seus pin
tores oficiais, Pedro Americo e
Victor Meirelles.

Palavras-chave: Pintura hist6rica;
Araujo Porto-alegre; arte brasileira.

A criacao de urna arte brasileira

since by means of it an epic and
monumental past has been forged,
in which all the population could see
itself represented in the glorious
events of national history. Porto
Alegre's work as a critic of art and
director of the Imperial Academy
ofFine Arts (AIBA) gave visibility
to historical painting and its official
painters, Pedro Americo and Vic
tor Meirelles.

Keywords: Historical painting;
Araujo Porto-Alegre; Brazilian art.

A s campos artistico e historiografico alcancaram tal grau de
autonomizacao, que raros profissionais conseguem circular com de

senvoltura nesses dois espacos, 0 processo de especializacao, in
tensificado no ultimo seculo, dividiu em disciplinas saberes que ate
entao nao se reconheciam como distintos entre si. A autoridade con
ferida ao especialista naturalizou urn isolamento entre areas de co
nhecimento que nem sempre foram autonomas, como, por exemplo,
a arte e a historia. Nesse sentido, a propria concepcao de arte bra
sileira no seculo XIX e rica, para se pensar a relacao entre essas
duas esferas.

o proprio termo arte brasileira somente pede ser pensado nos
anos 1800, concomitantemente ao processo de construcao de uma
identidade nacional. 0 primeiro autor a se dedicar ao estabelecimen
to de uma hist6ria da arte brasileira foi Manuel de Araujo Porto
Alegre. Com vida intelectual intensa, assumiu posicoes de destaque
nas duas instituicoes mais importantes do Imperio: 0 Instituto Histori
co e Geografico Brasileiro (IHGB) e a Academia Imperial de Belas
Artes (AlBA), lugares de producao de simbolos nacionais, que man
tinham dialogo intenso entre suas producoes.
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Porto-Alegre foi urn dos primeiros membros do Instituto His
torico, assumiu a funcao de orador da instituicao por quase 14 anos,
ate tornar-se secretario e vice-presidente da casa. Na AlBA, alem
de ter obtido formacao de pintor historico, ocupou 0 cargo de pro
fessor de pintura historica, entre os anos de 1837 e 1848. Somente
em 1854, assumiu a direcao da academia , sendo 0 primeiro brasilei
ro a alcancar essa posicao. Durante sua adrninistracao, iniciou am
pla mudanca estrutural no ensino artistico da instituicao, conhecida
como Reforma Pedreira.

Porto-Alegre pode ser tornado como exemplo da inexistencia de
campos de conhecimento totalmente autonomos no seculo XIX, pois ,
alem de pintor historico e professor, foi arquiteto , caricaturista e escritor.
Econsiderado 0 fundador da historia e da critica de arte brasileira, res
ponsavel pela edificacao da ideia de "arte brasileira" no seculo XIX.
Criou e dirigiu alguns dos principais periodicos da epoca, como a revistas
Niteroi (1836) , Minerva Brasiliense (1843), Lantema Magica (1844) e
Guanabara (1849). Em todas suas atividades , buscou imprimirna produ
yao cultural oitocentista uma marca nacional e investiu na criacao de
uma cultura brasileira. Em suas palavras:

"A arte ndo progride, niio forma escola, niio ad
quire um carater de superioridade e de perma
nencia enquanto se niio nacionaliza: apressar este
passo econquistar 0 futuro, eencurtar 0 tempo "
(PORTO-ALEGRE,1850,p.141).

Essa marca nacionalista na obra de Porto-Alegre tambern pode
ser observada no poema Colombo, escrito no ana de 1866. Neste poe
rna, assim como nos demais artigos que escreveria ao longo de sua
vida, enfatiza que somente foi possivel pensar numa nacionalidade bra
sileira grayas a acao civilizatoria dos colonizadores europeus, respon
saveis por trazer 0 progresso e as luzes aos tropicos. Somente a medi
da que 0 Pais se igualasse as nacoes civilizadas, seria possivel pensar
em arte brasileira.

Desde sua atuacao como critico de arte , Porto-Alegre procurou
unir historia e arte. Essa uniao pode ser pensada por dois caminhos. 0
primeiro centra-se na propria concepcao de "obra de arte", que deveria
ser antes de tudo uma obra historica, nao somenteporpertencer a seu tempo,
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mas principalmente porque caberia it historia 0 papel de civilizar os ho
mens por meio dos exemplos do passado. A arte, a service da historia,
tomava-se instrumento fecundo ao esc1arecimento e ao progresso da
humanidade. 0 segundo entende que a historia possibilita estabelecer
uma linha evolutiva no tempo, por meio da criacao de marcos historicos.
A construcao de um passado artistico glorioso tomava possivel 0 estabe
lecimento de uma evolucao artistica, necessaria it edificacao de uma
"arte brasileira", uma vez que, somente quando fosse criado urn marco
fundador para a producao artistica do Pais, poderia ser instituida uma
linha progressiva no tempo, que tomaria 0 presente "habilitado" para 0

desenvolvimento das belas artes. Essa linha evolutiva comecava com as
primeiras pecas confeccionadas no periodo colonial e culminava, obvia
mente, com a producao dos artistas do Imperio.

Empenhado na tarefa de estabelecer as origens da producao ar
tistica brasileira, Porto-Alegre criou 0 que ate hoje se chama Escola
Fluminense de Pintura, termo empregado pela primeira vez no ano de
1841, em um ensaio intitulado Sabre a antiga escola de pintura flu
minense (PORTO-ALEGRE, 1841). Esse ensaio foi 0 primeiro esfor
co para sistematizar 0 passado artistico brasileiro, e e reconhecido como
o artigo fundador de uma historia da arte brasileira. Em sua narrativa,
o autor ocultou tudo aquilo que pudesse colocar em xeque 0 emprego
do termo "escola fluminense". A existencia de poucas referencias cro
nologicas serve, justamente, para evitar 0 questionamento do estilo, j a
que os artistas que 0 compuseram nem ao menos tiveram formacao
artistica comum.

Ao elevar os artifices setecentistas ao status de artistas, Porto
Alegre fundou uma arte brasileira antes mesmo da chegada da Missao
Artistica Francesa. Sublinhou, dessa forma, a genuina vocacao artistica
nacional. Nao eram raros os momentos em que igualava os artistas da
Escola Fluminense aos grandes nomes da arte europeia, como epossivel
ver no texto seguinte:

Valentim elevou a arte borrominica a um ponto tal,
que rivaliza com as maravilhas de Versailles e a
Capela Real de Dresda. [...j Jose de Oliveira e 0

Pozzo brasileiro [...j. Jose Mauricio foi 0 homem
que nasceu como Dante em uma epoca barbara
para a musica(pORTO-ALEGRE, 1845, p.241-248).

Revista de Ciencias Humanas, Florianopolis: EDUFSC, n.38, p.335-352, outubro de 2005



Isis Pimentel de Castro - 339

Os artifices setecentistas eram em sua maioria negros ou mulatos.
Igualar negros escravos, mulatos e forros aos "genies" da arte eu
ropeia nao aproxima 0 autor de uma postura abolicionista. Se, no
passado, circunstancialmente, os artistas nacionais eram escravos
ou forros, no presente, eles deveriam ser formados pela Academia
de Belas Artes, (mica instituicao capaz de dar-lhes a educacao ade
quada. Ao fazer tal cornparacao, tinha como objetivo inserir a arte
brasileira em uma tradicao ja consolidada (SQUEFF, 2003). A Eu
ropa servia de parametro no momenta de criacao de uma historia
da arte brasileira. Isso nao significa pensar essa aproximacao como
uma "imitacao", pois seu intuito, ao construir urn passado artistico
glorioso, era colocar 0 jovem Imperio em consonancia com as na
coes civilizadas.

o termo "arte brasileira" caberiaas obras que preferencialmente
representassem tematicas da historia nacional, 0 que pressupunha a
apropriacao de elementos do passado para a construcao de uma iden
tidade que habilitasse os tropicos a comungar dos mesmos valores dos
paises europeus. Dessa forma, 0 estilo artistico deveria ser de inspira
yao europeia, para marcar esse pertencimento junto as nacoes civiliza
das, mas os motivos deveriam valorizar a paisagem e os feitos histori
cos do Imperio. Somente com a crise do sistema monarquico e 0 ad
vento da Republica, essa concepcao de arte foi modificada e fundada
em novos termos, e a criacao de tecnicas e utilizacao de materiais
genuinamente brasileiros foram valorizadas (ZiLlO, 1997).

Uma concepcao de arte tao distinta daquela naturalizada nos dias
de hoje causa certo estranhamento, mas, para compreender a emer
gencia desse conceito, faz-se necessario sublinhar 0 lugar da cultura
historica no seculo XIX. 0 Brasil oitocentista foi fundamentalmente
marcado pelo que Carl Schorske (2000) chamou de urn "pensar com a
historia", que possibilitou nao so 0 surgimento da Historia como disci
plina, mas tambern a emergencia de uma gama expressiva de produ
coes relacionadas a historia (BANN, 1995; GUIMARA.ES, 2003).
Podem-se citar como exemplos disso: a arquitetura, que por meio do
neoclassico buscava resgatar a grandeza e serenidade das constru
coes da Antiguidade; a significativa demanda por romances historicos;
e, sobretudo, a visibilidade que as pinturas voltadas para a historia na
cional tiveram nesse seculo,
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A pintura historica era considerada 0 genero artistico mais nobre e
completo, nao so por incluir em sua constituicao todos os demais generos
da pintura', mas tambem por abordar em suas telas as cenas mais virtu
osas da acao humana. 0 ensino artistico da academiaseguiu os moldes
do neoclassicismo, que tinha inspiracao sobretudo nos estudos de Win
ckelmann, considerado 0 principal teorico do estilo. 0 neoclassico ca
racterizou-se pelo desejo de elevar 0 terreno ao divino por intermedio
das artes, aperfeicoar 0 mundo por meio da razao e da moral e consti
tuir-se como importante instrumento de civilizacao, A missao do artista
era instruir moralmente, por meio da arte, aqueles que a observam, tal
como frisa Winckelmann (1975, p.69): "0 pincel que 0 artista manejar
devera ser mergulhado na inteligencia".

De acordo com 0 principio horaciano, as nocoes transmitidas pela
visao seriam sedimentadas de maneira mais rapida e eficaz na memoria,
enquanto aquelas adquiridas por meio da audicao seriam facilmente es
quecidas. No que diz respeito aproducao e transmissao de conhecimen
to, esse preceito estabeleceu uma hierarquia entre os sentidos humanos,
no qual a visao ocupava 0 topo. A apropriacao oitocentista da regra ho
raciana entendeu que, se a visao era o instrumento de conhecimento
mais confiavel e legitimo, a arte tornar-se-ia urn instrumento pedag6gico
por excelencia, pois ensinaria por meio de imagens. Sendo assim, a arte
tomou-se primordial na consolidacao de valores morais e a pintura histo
rica, como seu genero artistico mais elevado, revestiu-se de uma funcao
essencialmente didatica, A pintura de historia configurou-se como urn
dos carros-chefes do projeto civilizat6rio do Segundo Reinado, amedida
que inspiraria virtudes como ordem, patriotismo e civilidade, tao caras a
uma nacao em construcao.

Inspirada na filosofia classica, a cornpreensao de que a arte e
uma imitacao das coisas e acoes humanas impregna-a de valores
morais, a medida que as artes superiores seriam aquelas que se
propusessem a representar acoes humanas virtuosas, capazes de
sublimar 0 espirito na busca da "bela alma", ideal so alcancado por
meio da imitacao das obras de arte da Grecia Antiga. 0 aprendiza
do do artista deveria ser feito a partir da observacao da arte grega,

, Em ordern decrescente, a hierarquia dos generos de pintura estava desta forma estabelecida:
pintura hist6rica; pintura de paisagem, de retrato e de genero; temas oriundos da imagina
yao, ligados a ternaticas populares. Com 0 advento de movimentos como 0 Realismo, por
exemplo, essa hierarquia foi invertida, e temas do cotidiano se valorizaram.
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pois ela teria em si a soma de todos os angulos perfeitos da natureza e,
dessa forma, superaria a realidade em beleza e perfeicao. A imitacao
aqui se aproxima mais da ideia de inspiracao, no sentido de alcancar 0

pensamento grego:

"0 importante, quando sefaz arte, niio consiste
em simplesmente copiar os antigos, e sim em
pensar como os gregos, em comportar-se como
eles, exigindo da arte uma missdo semelhante a
dos gregos " (WINCKELMANN. apud BOR
NHEIM, 1998, p.93).

A pintura historica, por estar diretamente envolvida com a exalta
yao dos momentos gloriosos da nacao e dos atos heroicos de grandes
homens, torna-se 0 espaco privilegiado para gravar na alma de seus
observadores os nobres sentimentos de amor apatria, De acordo com
Winckelmann (1975, p.69),

roO] todas as artes tem. duplafinalidade: devem ao
mesmo tempo agradar e instruir: Por essa raziio,
acharam muitos dentre os maiores paisagistas que
se desincumbiriam apenas de metade das suas obri
gaciies para com a arte, se deixassem as suas pai
sagens sem nenhuma figura humana.

Justamente por tratar diretamente dos grandes momentos da histo
ria da humanidade, a pintura historica configura-se como peya chave da
relacao entre a Academia Imperial de Belas Artes e 0 Imperio. Sua
narrativa era balizada par parametres estabelecidos pelo Instituto Histo
rico. Tudo aquilo que ferisse os ideais de ordem e patriotismo, como, por
exemplo, as revoltas regenciais, deveria ser apagado da narrativa oficial.
Somente seriam exaltados os grandes momentos historicos que desper
tassem 0 patriotismo.

As principais referencias de pintura historica sao as telas de Victor
Meirelles e Pedro Americo, artistas que produziram num periodo em que
a pintura de historia era uma das principais ferramentas na construcao
de uma identidade nacional. No entanto, para que esse genera artistico
alcancasse tal expressividade com as obras A primeira missa no Brasil,
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de Victor Meirelles, ou Batalha do Avahy, de Pedro Americo, foi neces
saria uma iniciativa que harmonizasse arte e hist6ria. Esse movimento
das artes em direcao a Clio foi posta em andamento por Araujo Porto
Alegre, tanto em seus trabalhos como critico de arte como na ocasiao
em que foi diretor da Academia Imperial de Belas Artes.

Sua compreensao de arte como relacao com a hist6ria fez com
que, no periodo em que foi diretor da AIBA, de 1854 a 1857, procurasse
estimu1ar a producao de pintura hist6rica no Brasil. Somente quando arte
e hist6ria caminhassemjuntas, seria possivel criar urn passado glorioso
que conferisse ao Brasil seu lugar junto as nacoes civilizadas e construir
uma identidade nacional. A Reforma Pedreira foi urn momenta de esfor
co da Academia no sentido de revestir a arte de uma identidade nacio
nal. Cabia a pintura de hist6ria lugar privilegiado nesse projeto, pois se
configurava como a forma mais eficaz de incutir na populacao sentimen
tos patri6ticos. Segundo Carlos Zilio (1997, p.237):

A proposta de Porto-Alegre visava dotal' a arte
brasileira de uma identidade propria capaz de
forn ecer uma imagem a um pais recem indepen
dente, baseado ao mesmo tempo no estilo acade
mico com uma temdtica historica. Esteprojeto tera
seu coroamento nas pinturas de Pedro America e
Victor Meirelles e seu apogeu na consagracdo
publica e no debate crltico que teve como objeto
as batalhas do Avai e dos Guararapes.

Reforma Pedreira: 0 estimulo a producao artistica nacional

A Reforma Pedreira, decretada em 14 de maio de 1855, orientou as
atividades da Academia de Belas Artes .ate a emergencia da Republica e
buscou harmonizara instituicaocom 0 projetocivilizat6rio do Imperio,par meio
do estimulo aindustrializacao e aconstrucao de uma iconografia nacional. De
acordo com os estatutos da reforma, cabia a AlBA (1855, Titulo Iv, art.I 0):

"promover a progresso das Artes no Brasil; com
bater os erros introduzidos em materia de gosto ,
dar a todos os artefatos da industria nacional a
conveniente perfeiciio, e enfim auxiliar 0 Gover
no em tiio importante objeto ".
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A reestruturacao do ensino artistico integrava-se a uma acao mais
ampla, que visava a reformulacao das instituicoes de ensino do Pais ,
chamada de Reforma Couto Ferraz (SQUEFF, 2000). Tal reforma obje
tivava difundir a instrucao e criar mecanismos de fiscalizacao das insti
tuicoes de ensino existentes, alem de unificar e centralizar a instrucao
nas maos do govemo central, de modo a adequar a nacao brasileira ao .
modelo de civilizacao europeia , por meio da instrucao publica, A difusao
hornogenea de valores e padroes de comportamento a partir de uma
unica matriz, ditada pelo Estado, poria tim aos "localismos" e serviria a
consolidacao de urn sentimento de identidade.

Porto-Alegre procurou adaptar a instituicao aos progressos tecnicos
do seculo XIX, aumentar a ascendencia de professores brasileiros e criar
uma nova forma de expressao artistica que correspondesse arealidade
nacional. Redefiniu 0 papel das atividades manuais, dividiu 0 ensino da
instituicao entre as atividades tecnicas e as artisticas e, por conseguinte,
delimitou 0 espaco de artistas e artifices, ate entao indefinido. Ainda, criou
cadeiras voltadas ao ensino tecnico, dessa forma, os artifices receberam
formacao academica importante no desenvolvimento industrial e conse
qiientemente no advento do "progresso" . Alem disso, ampliou os conheci
mentos e 0 campo de atividades dos artistas. Os estatutos de 1855 estabe
leciam que, nas cadeiras destinadas ao ensino industrial:

Haverd sempre nestas tres ultimas aulas duas espe
cies de alunos: os Artistas e os Artifices, os que se
dedicaram as Belas Artes e os que professam as
Artes meciinicas. Os alunos desta segunda especie
terdo utn livro proprio de matricula, na qual se
declarara a profissiio que seguem, para que os pro
f essores 0 saibam eo possam dirigir os seus estudos
convenientemente (AlBA, 1855, Titulo VlIl, art. 79).

Embora os artifices frequentassem algumas das aulas ministradas
aos artistas, ficavam restritos as cadeiras tecnicas, nao podiam frequen
tar, em nenhuma hipotese, as cadeiras destinadas ao ensino artistico
(DENIS, 1997). 0 curso teorico de Historia das Belas Artes , Estetica e
Arqueologia seria destinado somente aos alunos artistas. Os artifices
possuiam urn livro de chamada em separado, no qual deveria constar a
profissao que seguiam, para que os professores lhes ensinassem 0 que
fosse util a sua atividade.
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Talvez, a maior contribuicao de Porto-Alegre para a historia da
arte brasileira tenha sido a definicao do espaco social do artista, visto de
maneira pejorativa, por estar vinculado ao trabalho manual. A propria
enfase dada pelo diretor ao genero de pintura historica serviu para valo
rizar 0 status do artista.ja que caberia aos pintores historicos difundir as
virtudes e os ideais civilizatorios,

A reforma estabeleceu a divisao do curso em cinco sessoes: Arqui
tetura, Escultura, Pintura, Ciencias Acessorias e Musica, introduziu as
cadeiras de Desenho Geometrico, Desenho Industrial, Teoria das Som
bras e Perspectiva, Matematicas Aplicadas, Escultura de Omatos e His
toria das Artes, Estetica e Arqueologia, incorporou tambem 0 Conserva
torio de Musica aacademia, buscou fazer da instituicao nao apenas uma
escola de artes, mas tambem urn centro cultural e reforcou a politica de
intercambio da AIBA com os centros artisticos europeus, por meio de
relacoes diplomaticas e academicas,

Araujo Porto-Alegre criou uma biblioteca e uma pinacoteca, insti
tuiu 0 cargo de restaurador de quadros e de conservador da pinacoteca.
Pas em vigor grande numero de normas de conduta, com 0 intuito de
moralizar a instituicao, Assim, aproximou 0 ensino artistico de uma for
macae industrial. Ampliou 0 prazo das bolsas concedidas aos artistas
que conquistassem 0 premio de viagem, pois, segundo ele, 0 periodo de
dois anos era muito curto e insuficiente para 0 aprendizado de uma lin
gua estrangeira e para a formacao do artista.

No periodo em que foi diretor, estabeleceu uma serie de medi
das que privilegiaram a constituicao de artistas "nacionais'', como,
por exemplo, estimulo aentrada de brasileiros no seio da instituicao,
fosse como alunos ou professores. A partir dessas mudancas, houve
significativa ascendencia de professores brasileiros. Os estatutos da
reforma que regulamentavam a participacao nos concursos da AlBA
favoreciam os artistas nacionais, ja que nao era permitido 0 ingresso
nas competicoes: "Os que tiverem feito seus estudos fora do Impe
rio; Os estrangeiros que nao forem filhos da Academia" (AIBA, 1855,
Titulo IV, art. 56, §2, §3).

Porto-Alegre reformulou 0 ensino artistico oferecido na AIBA,
ampliou a formacao do artista. Sua reforma teve papel fundamental no
processo de definicao da atividade artistica, pois, ao dividir 0 curso da
AIBA entre tecnico e artistico, definiu e separou artistas de artifices,
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e1evou a atividade do artista, concedeu-lhe status, promoveu a arte a
uma posicao de superioridade e concedeu ao pintor historico 0 mais alto
lugar nessa hierarquia dos generos artisticos.

Fisiologia das paixoes e modelo vivo

A Reforma Pedreira impulsionou de maneira significativa a produ
yao de pintura de historia, a medida que investiu na formacao de pintores
desse genero , por meio da enfase dada nas aulas de Anatomia e Fisiolo
gia das Paixoes e de Modelo Vivo. Essas disciplinas visavam a aprirno
rar 0 desenho do corpo humano, inclusive a representacao das emocoes
por meio das feicoes do rosto. Segundo os estatutos da reforma,

"os alunos [ oo.} desenhardo e esculpiriio ossos e
museulos, exercitar-se-iio em desenhar 0 modelo
vivo e descrev e-lo anatomicamente a jim de eo
nhecerem perfeitamente 0 arcabouco humano e
seu revestimento " (AlBA , 1855, Titulo v' ser;ao
XII, art. 45) .

A perfeita representacao do corpo era a base da producao de
pintura historica, Preocupado com 0 descaso em que se encontra
yam as aulas de anatomia e de modelo vivo, logo que assumiu 0

cargo de diretor da instituicao, Porto-Alegre estabeleceu em urn
dos estatutos de sua reforma que todas as cadeiras deveriam ter
urn programa que estivesse em harmonia com a proposta de en sino
da casa. Uma de suas maiores preocupacoes era romper com 0

modelo de ensino baseado na copia, com 0 objetivo de incitar nos
alunos a criatividade, pais entendia que somente dessa forma pode
ria conduzir a producao da casa ao progresso artistico, formando
criadores em vez de copistas.

Porto-Alegre chamava tambem a atencao para a urgencia de do
tar a instituicao de gravuras da fauna e flora nacionais, com intuito de
valorizar a natureza brasileira. A pintura de paisagem desempenharia
duas funcoes primordiais na construcao de uma identidade nacional: I) 0

conhecimento dos especimes da natureza nacional; 2) a afirmacao do
caniter nacional da arte. Sao conhecidos os incentivos do imperador as
pesquisas sobre a fauna e a flora brasileira.
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A reforma de 1855 tambem agiu na direcao de estabe1ecer pre-requi
sitos mais exigentes para aqueles alunos que desejassem ocupar a cadeira
de pintura historica, investiu, dessa forma, em uma formacao mais demora
da, porern mais completa. Porto-Alegre estabeleceu que, para cursar a ca
deira de pintura historica, 0 aluno deveria obter boas notas em Matematicas
Aplicadas, Desenho Geometrico e Desenho Figurado. Depois de admitido
no curso, teria de assistir as aulas de Modelo Vivo e de Anatomia e Fisiologia
das Paixoes, materias obrigatorias a quem pretendesse seguir nesse genero.

o exaustivo estudo do corpo humano efundamental para a pintura
historica. Como foi observado, esse genero artistico foi marcado pela
preocupacao com representar eventos gloriosos e marcantes, que inspi
rassem nobres sentimentos. Sendo assim, as aulas de Modelo Vivo e de
Anatomia e Fisiologia das Paixoes constituiam-se como esteios na exe
cucao dessas telas. Os movimentos do corpo teriam de ser perfeitamen
te delineados, as expressoes faciais comoveriam, 0 panejamento das rou
pas pareceria mover-se com a silhueta do corpo, bern como a paisagem,
que seria cuidadosamente "reconstituida" para abrigar os atores da cena,
tal como num palco. 0 observador deveria ter a impressao de ser teste
munha ocular do evento. Nenhum detalhe poderia ser mal representado,
a identificacao do espectador com a cena dependia disso. Urn trecho da
carta escrita por Porto-Alegre a Victor Meirelles, em 1855, mostra 0

destaque dado a representacao do corpo e da emocao:

Ajigura do algoz tem uma boa cabeca; 0 pescoco,
o torax e 0 abdomen estiio sofrivelmente modela
dos e melhor coloridos [.'OJ parece-me que ha uma
falhazinha miologica na regiiio intercostal. a bra
r,:o direito, no que toea ao antebraco, punho e miio,
esses niio foram estudados com tanto amor como 0

abdomen. 0 panejamento estd bem lancado, bem
dobrado, e de um bonito tom, porem, 0 esbatiamen
to, ou a sombra que the projeta 0 braco niio estd
muito exato: deveria seguir as curvas das pregas e
ndo apresentar uma linha reta, como a jigura em
sua generalidade. [. ..] Antes de compor, veja a acdo
em geral, veja, depo is, cada uma de suas persona
gens; estude-as moral e jisiologicamente para que
elas possam, cada uma per si, compor um todo har
monica e verdadeiro (GALVA-a, 1959, p. 72-73).
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Os estudos sobre anatomia eram a base da producao de pintura
historica. Por esse motivo, quando Porto-Alegre dedicou especial
atencao a esse genero artistico, criou e incentivou as cadeiras de
Anatomia e Fisiologia das Paixoes e de Modelo Vivo. Enecessario
chamar no vamente a atencao para que a importancia dessas mate
rias res ide em promover a ligacao entre 0 observador e a pintura,
ou melhor, a identificacao do cidadao com os eventos da historia na
cional, representados na tela.

Pintores de hist6ria: entre 0 historiador e 0 artista

A ligacao entre pintura historica e a disciplina Historia vai alem das
evidentes pistas em que 0 proprio nome leva a pensar. Nao se trata
apenas da tematica das telas, mas tambem de uma ligacao estreita entre
o trabalho do artista e do historiador, ambos engajados na construcao de
uma memoria nacional e no estabelecimento de uma identidade. Como
forma de legit imar a autoridade sobre 0 passado, 0 historiador e 0 pintor
de historia procuraram marca-la por meio da investigacao cientifica.

A disciplina Historia nasceu no seculo XIX e procurou consolidar
seu lugar como ciencia mediante as fontes , unico elo entre 0 historia
dor e 0 "fato hist6rico". A fonte nesse sentido nao era entendida como
representacao, mas como a propria materialidade do passado. A pintu
ra historica, por lidar com os fatos historicos, tambem deveria utilizar
fontes e buscar a "verdade", Tanto a Academia de Belas Artes quanto
o IHGB sao herdeiros dessa tradicao, pois ambos sao responsaveis
pela narrativa do passado nacional. Mais do que isso, essas duas insti
tuicoes lidam com 0 elo entre 0 passado e 0 presente. Quando Victor
Meirelles reinterpretou urn episodio como 0 da Invasao Holandesa, na
tela Batalha dos Guararapes, ele fe-lo "reviver", construiu uma me
moria que se apoiava na (rejconstituicao desses momentos, a partir de
uma narrativa oficial.

As producoes da AIBA e do IHGB estavamcarregadasde uma dimen
sao didatica, a escrita e a irnagem serviam ao esclarecimento de seus cida
daos, pois gravavam em seus espiritos as virtudes de urna boa sociedade,
ditadas,eclaro,pelaelitedo Imperio. Dessa forma, tanto 0 Instituto Histori
co quanta a Academia Imperial tomaram-se instancias de controle social,
exatamente por se constituirem como lugares de construcao do passado.
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Nesse sentido, as duas instituicoes detinham dominio sobre a escrita desse
passado, pois, enquanto a AIBA a escrevia na tela a oleo, 0 !HGB a
fazia no papel. Qualquer outra visao nao-oficial nao encontrava espaco
para florescer.

A pintura historica procurou marcar sua legitimidade por meio da
investigacao cientifica. Essa tradicao buscou distanciar-se de categorias
como "imaginacao", carregadas nesse momento de conotacao negativa.
Os pintores de historia empenhavam-se em representar "0 que realmen
te aconteceu" e deveriam, portanto, afastar-se de tudo que pudesse fal
sear ou camuflar esse passado. 0 pintor deveria permear todo seu tra
balho por minuciosa pesquisa historica e atenta observacao, pois elas
resgatam e provam a existencia do fato que se deseja retratar. De nada
adiantariam todos seus estudos de anatomia e de claro-escuro, se, na
representacao de urn grande momento da hist6ria nacional, nao se ves
tissem os atores com a roupa da epoca ou nao se reconstituisse 0 ambi
ente 0 mais fidedignamente possivel, As fontes tomavam-se seu refugio,
pois, quando a critica 0 atingia, sua defesa era pautada no arrolamento
dos documentos nos quais se baseara, quao mais "original", mais legiti
mo seu trabalho.

Tome-se como exemplo 0 trabalho de pesquisa envolvido na execu
vao das principais telas exibidas na Exposicao Geral de 1872 e que repre
sentam episodios da Guerra do Paraguai. No ana de 1868, Victor Meire1
les permaneceu cerca de seis meses em Humaita, Paraguai, onde realizou
estudos sobre 0 territorio para compor a tela Passagem de Humaitd. Ao
voltar, embarcou num navio a vapor que percorreu 0 Rio Parana e colheu
novamente informacoes, porem, dessa vez, para 0 quadro Combate naval
de Riachuelo, 0 mesmo tipo de apreco' pe1a precisao historica pode ser
percebido em Pedro Americo, que trocou correspondencias com 0 mordo
mo do principe Gaston d'Orleans, Sr. Jose Maria Jacintho Rabello', e pe
diu-1he informacoes sobre ° traje que °Conde d'Eu vestia, os nomes e
postos das pessoas proximas a ele durante 0 epis6dio da batalha na regiao
do Campo Grande, dentre outros dados que ju1gava necessario para con
feccionar a obra Batalha de Campo Grande.

A tela nao poderia ser puro exercicio da "imaginacao'' do artista,
mas sim fruto de pesquisas documentais, de leitura de textos sobre a epo
ca e de observacao dos personagens e do local onde 0 evento ocorreu.

3 Carta de 8 de novembro de 1869. Arquivo hist6rico do Museu Imperial.
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Nesse sentido, a critica do jomal italiano Corriere Italiano (26 de abril de
1888) sobre 0 quadro, de Pedro America, exposto em Florenca no ana
de 1888, fazia a seguinte afirmacao:

A arlio foi estudada no proprio cendrio e habil
mente representada com todo rigor historico. f...J
Em resumo, a nova tela de Pedro America euma
obra colossal... e que traz 0 cunho de uma imagi
naciio criadora e de urn robusto engenho; quali
dades que se manifestam na concepciio, no dese
nho, na verdadeira reproduciio dos tipos e dos
costumes locais assim como do cendrio onde se
passou 0 fato historico e que 0 autor faz represen
tar com tanta robustez de ideia e de execuciio
(apud ROSEMBERG, 2002, p. 72-3, grifos nossos).

o rigor no estudo da anatomia e a busca pela veracidade sao dois
lados de urn mesmo objetivo, que e promover a ligacao entre 0 observa
dor e a pintura, ou melhor, a identificacao do cidadao com os eventos da
hist6ria nacional representados na tela. Esses dais elementos fundamen
taram a pintura hist6rica, como produtora de uma imagem oficial da na
<;ao a partir de 1870.

A invencao de uma memoria nacional

Embora as mudancas introduzidas com Reforma Pedreira nao
tivessem resultados imediatos, estabeleceram as bases sobre as quais
o ensino das Belas Artes atingiu 0 auge de sua vocacao nacionalis
ta, a partir da decada de 1870. Foi nesse periodo que a pintura
hist6rica ganhou expressao com seus artistas oficiais - Victor Mei
relles e Pedro Arnerico - e quando as Exposicoes Gerais tornaram
se os grandes eventos do Imperio. Segundo Debret (1989, p.l04),
foi gracas adirecao de Porto-Alegre que a pintura hist6rica conse
guiu popularidade e prestigio:

[...} ospintores, que ndo eram ate entao apreciados,
foram admitidos nas sociedades mais brilhantes,
gozam agora de estima e da consideraciio gera!.
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o lmperador manda parar sua earruagem na rua
para eonversar com pintores; deixando urn de
les eair 0 pineel num momenta de inspiraciio, a
Imperador se abaixou, ergueu-o e a devolveu.

A Reforma Pedreira fomeceu as bases sobre as quais as pinturas
historicas se consolidariam de tal forma na memoria nacional, que se des
vinculariam de sua dimensao historica original. Assim, em vez de serem
encaradas como frutos de uma determinada concepcao artistica e histori
ca oitocentista, foram tomadas como reflexo daquilo que representam.

Essas imagens acompanham a trajetoria de grande parte da popu
lacao brasileira, seja por meio de livros didaticos, de revistas, de cenas
da televisao ou mesmo do cinema, como e0 caso do filme Descobri
mento do Brasil (1937), do diretor Humberto Mauro. Sao imagens que,
de certa forma, etemizaram-se no imaginario com tal forca que equase
impossivel pensar na missa realizada por ocasiao do "Descobrimento",
sem se lembrar automaticamente da tela de Victor Meirelles, A primei
ra missa no Brasil. Eimportante refazer 0 percurso que as levou a ter
tamanha forca e irnportancia, desnaturalizar seu lugar de imagens cano
nicas, devolver-lhes sua historicidade (SALIBA, 2002).

o movimento no sentido de historicizar nao so 0 que eentendido
como "arte brasileira", mas consequentemente as telas de pintura de
historia, euma forma de compreender esses simbolos como construcoes
historicas, Tomar essa memoria como questao e, ao mesmo tempo, pro
blematiza-la como fruto de uma experiencia historica, constituidora da
propria identidade brasileira.

Entre lembranca e esquecimento, a escrita de uma historia nacio
nal nos oitocentos era forjada, por meio da exaltacao das vitorias milita
res do Estado, como a Guerra do Paraguai, e do apagamento das revol
tas do periodo regencial. A invencao de urn passado comum visava fun
damentalmente acriacao de uma identidade nacional. Coube ahistoria
fundar e organizar essa memoria nacional e estabelecer os elos de iden
tificacao entre seus cidadaos, mediante 0 IHGB e as pinturas historicas.
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