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Se, na leitura da arte contemporAnea, fracassam todos os paradigmas,
l\ medida que cada objeto de arte quer criar seu proprio paradigma, algo,
no entanto, parece ser recorrente e, a~, constituir certo substrato das mul
tiplas manifesta~oes artfsticas do nosso tempo: a procura da pureza, a
busca do absoluto, a arte pura. Tal pureza absoluta nio elimina 0 dialogo
entre as diversas IiI1guagens da arte; muito pelo contrl1rio, dado que, em
te1llpos de infonMtica, de multi-meios e toda uma parafernlilia eletro-~

nica, nenhuma linguagem sobrevive por si. nenhum discurso se caracteriza
como insular, antes entretec~ aquila que a veIha teona literliria sabia
mente denomina intertextualidade, ou seja, a polifonia (Bakhtin) rege 0

concerto das artes e uma linguagem remete, velada ou abertamente, a uma
outra linguagem. Na perspeetiva es~ca deste fun de sOCulo, e fun de mi
l~o, a pureza da arte significa a autonomia dos padroes artfsticos, torna
dos valor inquestioMveL que confere, tanto l\ cria~ao do objeto de arte
quanto l\ sua aprecia~o, qualidade auto-compensadoras. De cortante
objetividade, a arte p6s-moderna liberta-se, depois de ter descartado 0 pa
radigma da natureza, da figura humana, referendal quase arcaico. Fugindo
l\ natureza, 0 artista ~-se numa aventura, onde, para dizer com 0 mes
tre V1tor Manuel de Aguiar e Silva, "perfazendo ao contrl1rio 0 roteiro de
Ulisses, se escapa a Pen~lope para viver com Circe, numa lueida vontade
de des~o"l.AutArquica, au1tlnoma, absoluta, nio devendo, por
tanto, servir a nenhum outroprop6sito, quer moraL polftico, social ou reli
gioso, a arte contempor4nea assume uma supremacia ou condi"ao de sumo
hem. que revela, afinal, 0 esteticismo, ideado e vivido, contemporanea
mente, de forma radical; no crepUsculo do skulo xx, reedita-se 0 esteti
cismo de todas as ~poCas e, mais precisamente, sua mais exata tradu"ao, a
po~ca do I'artpour I'art (a arte pela arte) que, na respeitada opiniio de
Arnold Hauser, "representa, indubitavelmente, 0 mais complicado dos
problemas em todo 0 campo da es~tica"2.Pelo visto e lido, nenhuma tearia
da arte conseguiu, ainda, deslindar 0 "paradoxo mais inexplicl1vel da obra

1 AGUIAR ESILVA. Vilor Manuel. Teoritl dillilmltul'Q. 3.ed. Coimbra, Almedina, 1979, p.98.
2 HAUSER,. Arnold. Hisl6rill sociId dillilml/uI'Q t diI n. 3.ed. 810 Paulo,Meetre Jou,. 1982,. v.II,
p.899.



de arte"S, vale dizer, 0 dilema que todo artista vive, crucificado entre 0
ideel da arte pure e a urgfnda da mistura com a vida.

Genericamente conceituado como doutrina que considera fundamen
tais 08 valores es~08, a eles subordinando todos os outros, mesmo e so
bretudo 08 valores morais, 0 esteticismo (ou estetismo) Ilio se reduz a uma
~ 6nica e hom~ Analisando esse 1'enOmeno instigante, 06

te6ricos americanos Wimsatt e 5rooks recorrem a uma formula~o geraJ,
que acentua a autonomia es~:

A poesia - ou a arte em geral - podia viver pot si propria e satisfa
zer-se com uma enfAtica~ de autonomia - a sua propria valia
intrfnsec:e. pera ser entendida e saboreada pelos seus proprios devotost.

JA entre os gregos havia, conb.'aposta A id& de uma d&\cia pure, a
preocupl~ com uma arte pure e desinteressada; escrita no sku10 IV da
era pre.aisti, a PoifiCll, de Arist6teles, contBn, in nuce, a problemAtica cio
esteticiamo, Amedida que 0 Estagirita recusa-se a admitir prop6sitos did'
ticos para a arte, 0 que serA contrariado pela Arte poitiCil, de Hon\do que,
no ana 14 a.c., postula que os poemas, alS\ de belos, devem ensinar ou
transportar 0 espfrito. Rompendo com os dogmas reIigio808 da ldade M~
die, a~ pouibilita a redescoberta de uma arte igualmente aut6
noma. esnhora contraia nllpeias com a~ Sem ser serva tampouco da
teologla quanto dad~ a arte renascentista v@ surgiI' 0 mereado de arte,
onde circuJam. alS\ do artist&, 0 amador, 0 perito e 0 coledonador e for
mula umaco~oformalfstica da arte llio-utilitUia. que vai. piano piImD,
ganhando es~o de independ~com~o Actencia e Acultura em
geraL

A inte1igibilidade hist6rica (Butbes) do estetidsmo aponta uma matriz
filolI6fica: a CritiCil do julzo (1790), de Kant; contemporAneo de Alexander
Baumgarten. criador do nome "es~", atravs do titulo mesmo de seu
livro - AestMtlCfl (1750), Kant resgata, no terceiro volume de sua trilogia
crftica, a postula~o aristo~ca da autonomia da arte, rejeitada por Platio.
Caracterizando a arte como uma atitude contemplative. de natureza des
interessada e auto~lica,. vale dizer, com finalidade absolutamente intrfn
seca. 0 fil6s0fo de I<6nigsberg sintetizou as tend~ fil0s6ficas em vigor
e SUA teoria "'foi a primeira a dar 0 peso de uma autoridade metaffsica As
reivindic:al;6e puramente es~"s. Sio ~d08, portanto, no sku10
XVIII. 08 fundamentos te6ricos do esteticismo modemo.

De Alemanha. a"~ lcantiana" ampUa-se, atingindo vArios pafBes,
prindpalmente aF~ onde 0 livro de Madame de StaS - De l'A1enulgne
(1810) - contml as id-..chave da novaes~ perfilhada por a1emIes
~brea, como Goethe, Schelling, Schiller. Ressurgida de uma revolu~,

, IbIdem. p.900.
4WlMSATr, WIDlImJr.e BROoJes, C'.IMnth. CriHaI Ulmfritl: breve hlall6rla. 2.ed.~
c:.1ouMeGulbeNalm.l980, pm.
5 W1MSATI. BRCX>KS, op.dt., p.sro.
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em que a arte fora sagazmente cooptada como aliada importante, a Fran~a

toma-se, no alOOr do seculo XIX" urn terreno f~rtil para a flora~o de urna
arte pur&, absolutamente mutil, contraposta, por conseguinte, a uma ati
tude de f~ revolucioMria contaminadora da arb!. Instaurando-se como
opos~o ao perfodo revolucionario em gera!, 0 Romantismo, que se re
porta, sempre, a\ filosofia kantiana, quando admite, ao lado da experi~
cognoscitiva (~) e da experi~pnUica (moral), a experi~ este
tica, fundamentada na in~io ou no sentimento, reedita fervorosamente 0

esteticismo, imago mundi ou ponto de vista do Ottocento.
Proclamada pelos pr6ceres romAnticos, a id~ia da evasio da realidade

toma-se 0 principia artfstico do mundo burgu& p6s-revolueion4rio: a sen
sa~ de viver em urn mundo dilacerado e fragmentado move 0 artista,
sobretudo 0 poeta romAntico, a refugiar-se numa outra reaIidade - a arb!
-, considerada como lim em si mesma. Com 0 grande esfo~o revolucio
n4rio do secuIo XVIII, oriundo do inconformismo contra 0 ancien regime,
instaurlU1l-se uma nova ordem burguesa, com a qual 0 artista nao concor
dava;negando subjetivamente uma reaIidade social julgada prosaica e
contniria aos ideais nUus.nobres, 0 romAntico elege a arte como refUgio de
sua revolta. Diante da seguran,.a e da ordena,.ao propostas pela vida bur
guesa. 0~ traduz.se por Weltschmerz, ennui, spleen, taedium vitae, foanas
que reenviam, sem duvida, A filosofia de Schopenhauer, que pregara uma
atitude absolutamente passiva e contemplativa perante a realidade. Re
centemente estabelecida, prlitica burguesa esbarrava no coro dos artistas
descontentes. A realidade mercantil da burguesia substitui-se a arb! e a
realidade passa a ser mero substrato da experi@oeia es~tica.

Na hybris, contudo, do mundo burgu&, 0 isolamento da arb! e do ar
tista - 0 exilio ~co - nio se constitui urn movimento deflagrado so
mente por parte dos estetas. Se, por repugnincia, os romAnticos se exiIa
yam. eramtam~ eles banidos da cidade burguesa. Mais uma vez vigia 0

prindpio estra~gicoromano: divide et impera; com medo de perder a influ
@oeia sobre os artistas, a classe governante isolava-os. A torre ebUmea con
vinha a lodos: os artistas lavavam-se as nos e os burgueses controlavam,
de certa maneira, aqueles que estavam A margem. Ao inv& da aIian,.a que
vigorara aM 1830, 0 exilio de marfim confirmava a suspeita mutua entre
artistas e classe burguesa. Encerrados em seu esteticismo romAntico, alija
dos, pois, das quest6es pniticas, independentes dos cri~rios da c1asse me
dia, aaswnem os artistas uma atitude puramente contemplativa, vineada
de certa superioridade com~o ao utilitarismo vulgar e As medonhas
preocupa,.oes dos neg6cios burgueses.

Preocupando-se com nomes, foanas e f6rmulas, 0 secuIo XIX compas
urn exergo para designar sua versio do esteticismo: I'art pour I'art, 0 avatar
oitoeentista de urn signo arcaico; de fonte genuinamente romAntica, 0 novo
emblema Ilio 56 nomeava uma. :lova sensibilidade como se erguia. em
nome da arte pura, contra todos os valores extra-es~cos: morais, polfti-
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cos, sociais, intelectuais. Os criticos Iiterlirios sio acordes em atribuir ao
escritor franco-suf~o Benjamin Constant, amigo de Madame de Sta~J. a
inven~io da f6rmuJa - l'art pour l'art -, predestinada a gozar de privile
giada fortuna critica; inscrita, peIa primeira vez, no ]ounud intime (1804), de
Benjamin Constant, a insignia estetica encontrariad~ suti! e
penetrante com 0 pol@mico pr6logo de Th~phile Gautier a seu ~ebre

romance Mademoiselle de Maupin, de 1836, verdadeiro 1ibelo contra a arte
didatica: "0 escritor deve se desinteressar dos problemas polfticos, sociais
e morais, bastando-lhe que ame, imagine e erie 0 belo"6.

Com sua consagra~iopromissora atrav& do emblema l'art pour I'art, 0

esteticismo adquire, na segunda metade do s«ulo XIX. uma confi~o
definitiva. amedida que ultrapassa a resigna~io e passividade romAnticas,
tornando-se, abertamente, tributario da filosofia de Nietzsche, para quem a
exis~ncia 56 se explica como fenameno es~tic07.

Primeiro critico de arte, Baudelaire, medusado pelo utimo Roman
tismo, emerge como figura impar e contraditOria no seio do movimento de
['art pour ['art; talvez 0 paradoxo baudelairiano resida no fato de ser eIe,
como observa Hauser:

"el poeta medema por exce1encia, y dem4s, el primer poeta
medema, el primer artista modemo, masalln,. el primer
hombre modemo en el sentido del intelectual desarraigado,
del hombre alienado de 1a gran ciudad. y de rom6ntico
desi1usionado (...)"S.

Tambem 0 erudito critico Jose Guilherme Merquior confere um sinal
positivo ao esteticismo do autor de Les Jleurs du mal, em quem a "arte pela
arte"se aprofunda atrav& do conflito entre 0 ~io eo ideal, entre a abje¢o
do spleen e 0 trinOmio beleza-vfcio-fuga - numa incomparavel capta~o
artistica da vida modema. 0 maior pecado do pamasianismo foi ignorar
essa metamorfose possivel do esteticismo em critica da~9.

De raiz francamente baude1airiana, virando 0 secuIo e rasurando as
es~ticas do Segundo Oitocentos, surge 0 Decadentismo - Ultima flor do
mal do esteticismo. No elenco intricado de esteticas enformadas pelo prin
cipio da arte pela arte - 0 Maneirismo, 0 Romantismo, 0 Parnasianismo, 0

Impressionismo -, 0 Decadentismo representa, no 1imiar da Modemidade,
o paroxismo es~tico, que elide completamente a realidade, substituida
pela fi~ao·mais arrojada. Se a vida, Aluz perversa do esteticismo, significa
tudo 0 que ~ natural. espontaneo e instintivo, os decadentes finissecuIares

6 Apw:l MUCCI, Latuf Isaias. Ruhul 6' simulRcro deatdentist4: uma Ieitura de II pUIcm, de
IYAnnunzio. Rio deJaneiro, Tempo BrasiIeiro, 1994.
7 NIETZSCHE, Friedrich. A origma dtl trrlgedi4. 4.ed. Lisboa, Guimaries, 1974, p.24.
8 HAUSER. A.Origen de la litmdulll yde/11m modmws. Madrid, Guada!rama.I974, p.8&.
9 MERQUIOR. JoM G\lilherme. De AlIChietllll Euclides: breve hiat6ria cia Hterlltura bnsiIeira. 2.ed.
Rio de Janeiro,J~ Olympio, 1979, p.121.
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optam, de maneira inexor6ve1, peJa vida fict1cia - a vie factice -, a que
alude Baudelaire; como esee poem emblemAtico, criam, 08 decadentiatu,
com a artificialidade mais requintada, um "parafso", reservado a pouqui&
simos eIeitos (pauci electi). A1iU, 0 tra~ da artificialidade constitui-8e no
legado essencial do poetajl4neur aos decadentiatas jin-de-BiecUt0• Fntpreen
dendo uma fuga do como como os rom4nticos, e&&e8 estetas marcam, toda
via, uma diferen~ fundamental com~o Aes~ do Romantiamo,
visto que Ilio se refugiam na natureza,. considerada. ago.... senlo inimige,
pelo men08 inferior no novo c6digo esWico; cal comp1ebunente em desuso,
servindo a~ de aiustica ironia, 0 topos da natureza como loau anroenus. Se,
nio acreditando no pecado original 0 Romantiamo elidiu a dis1incia entre
a artie e a natureza, tomada lugar ideal. 08 descendentes de Baudelaire me
nosprezam a vida buc6Uca e SUA cidade idee! nio abriga Contes, regatos,
canto de passaros, nem mores. Na clave decadentista, preenche-se 0 vazio
romAntico pelo artiffCio (arte-artiffcio) e peJa cultura, com seu c:amter anti
institivo e anti-natural. Sintomaticamente, a "bfbIia" do Decadentiamo,
forjada por I.I<. Huysmans, ostenta um tftu10 provocador A ~lw,. (1884),
traduzido, briIhantemente, no verru\cuIo, por outro erudito, I~ Paulo
Paes, por As tlOe88llS. Em determinada pusagem dessa ex6tica narrativa, 0

protagonista Des Esseintes brada: "A naturea acabou". Anti-rouseeaunia
nos como Nietzsche, os decadentiatas eIegem, contra a idea)j~ romAn
tica do estado natural. 0 culto da forma. buscada com esmero e exaapero; A
mistica da inspira~,de cariz romAntico, substituem 0 lavor do verso, da
Erase arUstica, aecritu~ tlTtiste, como cunhario os irmios Goncourt Cori£eu
tr'gico dos decadistas ingIeses, Oscar Wllde decretar6,. num de seus con
tundentes ensaios, que"a forma ~ tudo. ~ 0 segredo da vida. Comecemos
por prestar culm A forma e nio h6 segredo da artie que nlo nos seja reve
lado"n. No pr6logo de aeu Unico romance - 0 mrato de Dorilm Gray -,
Wllde enuncia 0 epigrama fatal: "Toda artie ~ compIetamente in6tiI"t2, que,
ao fim e ao cabo, quase ressoar6 como epit6fio, ou da artie ou do artiata que
ocriou.

Com a plena consc~de si mesmo atingida no Decadentismo do
final do s«uIo XIX - uma auto-co~diIacerada -, 0 estetidsmo
isoIar6 nlo 56 0 artiata como a propria artie; se, no <:eMcuIo estetidstB, 08
Artistas se tomavam seu proprio pClblico, a artie pusar6 a ser, no cen6rio da
ModemfdadetS que se desenha, 0 objeto privllegiado da artie.

Nascida no d~o fin-de-silcle, a~ modema, ciosa de suas van
guardas, herdou veros postuIados, entre os quais a tIeoria da artie peJa~

\0 MUca. W. op.cit., 29.
11 WILDE, 0eclIr. 0 crftlco como lIl1Ia1a. In Ofma amtpItftI. 3.ecUUo de Janeiro, Nova ApiJu,
1986, p.lll0.
\2 WILDE. 0 ~frtlto de DoriIm G"'!I. Ibidem, p.56.
\3 Foi Baudelaire quem. no eNaio I.e pdrttre de '" t1ir modmtt, crIa 0 limrto modmIili.
BAUDELAIRE, Owies, 0Mnrs corrrp1iIa PariB, Robert~ 1986, p:7W.
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requinte do esteticismo arquet1pico. Paradigma passivel da complexa lei
tura que se pode imprimir 1\ ute mode~e con1emporAnea. 0 esteticismo
aponta inquestionaveJmente a crise cia representa~o, gestada nas esteticas
cia eegunda meade do Ottoanto; buscando, por exemplo, a arte originaL
livre, portanto, detodo academismo, 0 ~rafaeIismo inoculava inquieta
~o no signo da representa~o.Se, para 0 eminente crltico de arte Argan, 0

lato fundamental que separa, no Ocidente, a ute deste skulo de toda a
arte anterior, "~ a pasaesem do car6cter figurativo ao nio-figurativo"lf,
podemos postular que a supressio de referenciais outros que Ilio a propria
forma ou 0 signo mesmo da ute esti inserida no esteticismo de todas as
~, aWdme no estetidsmo do lim do skulo XIX Signos modemos, e
~modemos, como 0 hermetismo, a incomunicabilidade e a artificiaIi
dade do objeto de arte fazem parte da cons~o t!Stetica do Decaden
tismo de Husymans, Wilde eD'Annunzio, para apenas mencionar a trin
dade esteta. Querendo fazer bibula rasa de toda a ~io estetica, as van
guardas se fizeram surdu ao grito inaugural de Baud~ "Ie nouveau R
tout prix"; por outro lado, qualquer estudo desses inumeros movimentos
vanguardistas ter6 que mapear as influ~, sub-repticias, muitas Veze&,

da .hist6ria estetica, negade.. rejeitada, abominada, ate. Talvez apenaso
SUl'ftI8Iitmo - Ultima Bor cia flo~ vanguardista - ouse confessar que
paga tributos a um elenco de artiItas de~as anteriores; no entretanto,
o moviJnento surrealista recusa. explicitamente, qualquer tr~o de esteti
cismo, que uma leitura mais apurada. das obras, de um Magritle, por
exemplo, identificar6, l\ medida que, rompendo, em. suas telas, 0 nexo con
dicionado entre as palavras e as figuras, 0 pintor belga faz do objeto da arte
signo de si mesmo.

Redigindo a cena p6s-modema. 0 final do secuIo XX reedita, mutatis
mutandis, as inqui~Oesesteticas do final do ~uloXIX, sobretudo no que
conceme l\ autonomia cia arte, enquanto sistema semi6tico independente
de qualquer representa~,seja ela vinculada a um "modelo da morfologia
natural", seja estruturada pelo referenciaI de qualquer figura.Na evolu~
das fol'lNlS, na metamorfose do signa, na mu~o das imagens, 0 esteti
cismo cia arte contempodnea ~ tribubirio do esteticismo finissecular. Como
o homem de antes cia Primeira Guerra MundiaI, 0 homem pa.&gunda
Gu~Mundial vive confJitos econbmicos, sociais, metafisicos e busca, no
universo da arte, a cons~o de um mundo outro, um mundo novo, um
mundo humanizado; talvez a arte se mantenha, ainda, no crepUsculo do
s«ulo xx. como a Ultima utopia possivel. Viver Ilio e precoo, poetar e
preciso, poderfamos parafrasear os antigos navegantes, estetas do mar.

J' agourada por Hegel. a morle da arIe, substitufda peJa ci~ e pela
filosofia, continua sendo uma amea~a, formulada, amiUde, no proprio ter
rit6rio da arte, como no discurso dadafsta e, ate certo ponto, no Surrea-

If ARGAN, Ciullo Cado. Am e crltica de 11m. LiBboe,. Esbunpa, 1995, p.1OS.
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lismo. Mas, paradoxabnente, a des~o da ute se opera atrav& da pr0
pria arle, nurn jogo nardaeo que a anti-ute se apraz em jogar. FulcraJ. no
esteticismo, 0 signo de Narciso integra as diversas linguagens da arte do
nosso tempo: a arle no espeIho, oobjeto de arle olhando para 0 seu proprio
umbigo, 0 discurso esffngico da atividade artistica. Como nossos·antepas
sados mais proximos, corremos "0 perigo do esteticismo", conforme pon
dera Hauser. Narra ceria lenda que urn cristio renaseentista agonizante
reeusou-se a beijar urn crucifixo por considera-Io feio, e pediu que se lhe
apresentassem urn outro bonito, merecedor de seu beijo reverente. Conta
outra lenda que John Donne morreu imitando 0 quadro de Donne 88Oni
zando, que ele proprio tinha pintado para a ocasiio. Em "Pena, Upis e veo
neno: estudo em verde", O. Wilde pinta 0 retrato de 'Thomas G. Wai
newright. escritor, pintor, critico de arle e freqQentador de salC5es, que. am
bicionando esp6lios e heranra de familia, costumava envenenar os paren
tes; de certa feita, foi, 0 artista assassino, censurado por fer envenado He
lena Abercrombie, sua cunhada, cujo crime nada lhe rendera financeira
mente. Wainewriht "respondeu, dando de ombros": "SUn. £oi espantoso...
Mas ela tinha os tomozelos tio grossos..."15. JIi Beardsley Monroe e John
Hospers narram que 0 genro de Mussolini quase se extasiav8 quando des
crevia a beleza de uma bomba explodindo em meio 8 uma multidio de
etiopes inermes16, epis6dio que ecoa Nero declamando poemas sobre 0

crepitar das chamas que incendiavam Roma. Ha tambml aquela anedota
p6s-modema que relata 0 £ato de urn passante admirar a beleza de uma
crian~ e a mie responder: "E que 0 senhor nio viu a foto deJa, muito mais
bonita".

Enquanto arle e artista houver, 0 esteticismo configurat'4~ pers
pectiva, urn horizonte, uma virtualidade; a qualidade~ situa-se em
outra instincia e 56 a sociedade decidirli do destino deste signo camaJe6
nico, porquanto, para 0 esteticismo, a estetica. nio se confundindo com 8
etica, e-lhe, a~, superior.

Com 0 escAndalo que causou 8 publica.;io do romance decadentista A
rebours (As avessas), as criticas foram as mais contradit6rias; dentre todas,
Huysmans, 0 autor, preferiu a do poeta Villiers-Adam. que afirmaV8 que.
depois da feitura dessa narrativa, 56 dois caminhos eram posstveis 80 ro
mancista: 0 suicldio ou 0 mosteiro. Huysmans vestiu 0 habito da traps.
Mas 0 dilema dos estetas de todos os tempos pode resolver-se de outras
maneiras, inclusive no proprio templo da arte.

15 WILDE, op.cil, p.55.
16 MONROE, Beardsley, HOSPBERS, John. BstitiCil. Madrid, CAlIedra,1984, p.l50.
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