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o ARTISTA EUMA CRIA1URA ARRASTADA POR DEMONIOS·

Maria candida Ferreira de Almeida
Universidade Federal de Minas Germ (Doutoranda)

EBte trabalho prop&! uma reflexio sobre um conceito de arb! que
possa set' operacional diante do quadro de multipIicidades esteticas e cuI
turais que presenciamos nos dias de hoje, e que responda 0 que ~ Arte?

Olhamos para 0 mundo enos defrontamos com 0 desconhecido, 0
medo nos leva a preencher as lacunas que vislumbramos, a linguagem
serve de instrumento para dizer do mundo 4\ n6s, e tambml, dizer de n6s
ao mundo: Porero,. tudo que ~ posto em linguagem ~ fi~o, e Ilio deve ser
confundida com ~dade. Produzindo fi~oes, ordenamos as desordens
da realidade. Na fic~o,a "verdade" ~ menos importante que sua efic6cia; e
ainda, a propria realidade ~ fugidia e incerla, por isso, a fic~o precisa ser
sempre refeita.

A linguagem, vefcu10 ordenador da realidade, pode ter v4rias formas,
dentre elas, podemos destacar t:r@s modelos: a arle, 0 mito e a ci~cia. A
liga~io entre Arte, Mito eCi~ se estreita, na veicuJa~io comum, pela
linguagem; compartiIham os mesmos signos, que nio 810 absolutamente
neutros, e aincla. sofrem da defasagem primordial, inerente 4\ linguagem: a
defasagem entre significante e significado. A Ci@ncia, que se exime mais
Lias ambig(iidades da lingua, termina por perder a pureza de seus concei
los por nio poder se desvincuJar do sentido figurado. Assim, essa defasa
gem impede que esses t:r@s movimentos da Iinguagem se realizem plena
mente como estruturas sociais de comuni~o,como sistemas simb6Iicosi
reinstalando mais uma vez, nio a desordem completa, mas lacunas.

A Arte como linguagem realiza uma media~o imaginAria dos confIi
tos advindos das lacunas da realidade, das contradi~que angustiam 0
ser em sociedade. Ela se apresenta como aspir~ de supe~da angUs
tia, da dor inexonivel, causada pela nio compreensio do real A ArIe orga
niza 0 conflito, representando-o no texto ou em objetos, 0 que torna 0 con
flito apreensfveL

o Mito, cuja elabora~o ~ ca1cada em acontecimentos, que ele expIica e
ordena com a D'U\gica, apresenta no ritual uma tentativa de domfnio das
fo~ do mundo, propiciado por uma smtese do tempo. A~o ritual
atuaIiza 0 passado, preenehe 0 presente e se projeta no futuro. Nesse mo
vimento de sinlese do tempo, ele se assemelha 4\ ArIe, que tem na sua per
~ atrav& dos tempos um movimento de suspensio temporal. 0
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Mito se apresenta como uma representa~oque demanda U naquilo que
explica 0 inexpIicaveI da vida, e se apresenta~m como verdade eleita.

A Ci@ncia se apresenta como 0 oposta ao milo; ela se expressa por con
ceitos que visam traduzir com precisio a verdade/reaIidade; e se renova
constantemente em~o desse objetivo, condena como farsa 0 que dei
xou de traduzir 0 real ou 0 que ainda nio traduz.

A Arte, difenmtemente do Mito e da Ci@ncia ~ acumulativa, Ilio dis
tingue faIso ou verdadeiro, 0 infieI do tiel Nela a dis~ do hom ou
ruim ~ permeada peIa subjetividade, pela experi@ncia individual, pela
em~io. Mesmo assim, eJa produz conhecimento e proporciona uma sin
lese inestimaveI entre 0 mundo material e 0 mundo imaginUio, entre 0
consciente e 0 inconsciente. Porent. nio produz conceitos, Ilio 56 por ser
esse 0 papel daCi~mas tamb&n, porque opera por meio de aIegorias
e.esta ligada a significa~io que prevalece sabre 0 conhecimento.

Com tudo isso, a Arte apresenta uma dificuldade particular de definir
os objetos que a compOe. 0 grande complicador para a eJa~ de um
conceito de ute indiscutiveI, esta na subjetividade, desse modo, a cada
~ em cada Iugar e em cada grupo social, ad~o que apoia 0 con
ceito, vai ser diferente.

No pensamento grego encontramos posi~antag6nicas sabre 0 Iugar
da ute e do artista. Platilo baniu 0 poem de sua RepUblica, Arist6teles pre
feriu contro14-Io; assim, 0 poem foi ora desclassificado como imitador de
terceiro grau, como produtor de imita~o que oculta a verdade, ora reabi
litado pela mimeses, por produzir imita~o que revela a~ Nessas
duas perspectivas, a Arte tem um carAter utilitario, ela se apresenta como
um vefcu10 de id~, e permaneceu par muito tempo presa ao seu aspecto
dedoare.

Da reflexio grega daremos um saIto para a modernidade, para 0 mo
mento em que os romAnticos propt5em a "ute peIa ute", quando a cislo
ute/vida apresenta seus contornos mais c1aros. Com 0 capitalismo ou mo
dernidade, com ascensio do indivtduo, tamb&n a ute deixou de ser um
hem coletivo e ocupou cada vez mais um papeI no Ambito privado. Essa
mudan~ anuncia uma outra cisio: entre a ute como produ~o artesanaI e
a ute como produ¢o industrial Com a industriaIiza~, objetos de arte
c~ama ser produzid08 em larga escaIa, e a multiplica~o de individua
lidades diversifica 0 mercado, propiciando uma grande oferta de produtos
para as diferentes subjetividades.

Retomemos 0 caminho de Walter Benjamin, comparando a pintura ao
cinema, para pensar esta cisio: a primeira com a aura de objeto 6nico e 0
segundo como produto da ind6stria cultural A dif~ do custo desses
dais produtos faz com que 0 quadro possa ser adquirido e frufdo individu
.aImente, eo cinema deva ser consumido, por milhares de pessou, para que
seu custo seja coberto.
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A fi~ cinematogr6fica canta uma estOria com cores, imagens e emo
~ nunca antes presenciadu; dentro do escuro da sala de cinema, fica
m08 aJheios ao nosso cotidiano e merguIhamos na est6ria que a Iuz magi
camente nos canta. Em entrevista AFrancois Truffaut. HitChcock afirmava:

"Estou pronto a proporcionar ao pUblico choque& morais benMicos. A ci~
Iomou-ee tio protetora que i' nio ~. pc81vel COIlIIegWr Uwtintivamente 0 calafrio.
Por u.o a fim de I1CS desentorpecer e IeCUperar meso equillbrio umaL ~ preciso
provocar este choque artlficialmenIe 0 cinema me parece 0 meJhor mao de alcan;ar
l!8IIe resultado".

o medo prim.evo ~ recolocado pelo fiIme de suspense, uma produ~o
industrial, que nlo 56 0 provoca, mas, proporciona tam~ 0 alMo do
"happy-end.". Esse tipo de fiIme suscita~ violentas, que vem da
manip~ode elementos inconscientes, porem, Ilio abandona 0 espeeta
dor ao seu proprio horror. Na medida que 0 filme de suspense recria 0

medo e 0 explica ou justifica. ree1iza a mim5is, vista como uma aproxima
~o e um afastamento proporcinado pela obra de arte. Contudo, lira muito
da possibilidade do espectador de produzir uma livre associa~o, rouba
the sua ftlcionalidade e 0 remete a um labirinto deem~,do qual 0 hom
diretor tem a safda.

Por esse controle e por outras razOes, hem conhecidas, a indUstria
cultural ~ tida peJa crftica. como instrumento de opressio, muitas vezes,
por isso abandona-se, a priori, a tentativa de perceber a Arte, dentro d08
vefcul08 de massa. Produzida por movimentos conscientes, inconscientes,
l6.dicos, sfgnicos, a Arte ultrapusa 0 discurso do real. do presente e aponta
para 0 futuro, nio 56 a si, enquanto objeto que se quer preservAvel, mas
tain~ A sociedade que a produz. Os produtos artfsticos da industria
cultural tamb&n~ essa eapacidade. A Arte "prediz" 0 futuro, abre ca
minhos para uma prolecia, que sem os av~s t8:nicos e as transforma
~5es sociais, seria irre8liz6veI: 0 cinema jA estava contido na fotografia, que
j6 estava na pintura, esse movimento forma uma eadeia que trata intima
mente do homem.

Tratemos agora do fazer artfstico, buscando a re~ da Arte com a
sociedade na si~o de produ~o, como queria Theodor Adorno. 0 tra
baIho do artista traz a sfntese de seu tempo. Os diversos fatores psfquicos,
sociais, ou mesmo ffsicos que possam contribuir para 0 sucesso ou 0 ira
casso de seu trabaIho, nio suprimem da Arie, conseqil~ do fazer artfs
tico, essa caracterfstiea de representar 0 seu tempo, para al~ dele. 0 ar
tista ~ 0 vetor desse movimento, do presente rumo ao futuro. Qual 0 tipo
de forma que 0 artista cria? Simula~o do mundo? Engano? Signifi~o! 0
artista ~ aquele que aumenta 0 conhecimento da signifi~ do mundo.
&sa significa~o se d6 tanto peJa imi~o da natureza. quanto pe1a ex
pressio da interioridade humana. Extraindo sons, e1aborando cores, trans
formando a pedra... assim traba1ha 0 artist.. impulsionado por dem~nios
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incansAveis, vitima do torturante desejo de significar; mesmo quando a
Arte se expressa atrav& da forma pura, h6 ainda muita~ em nio
significar.

o mundo ~ assustadoramente dominado peJa razio, as respostas se
multiplicam. a Ci@ncia vasculha 0 universo exterior e interior do ser hu
mano; tudo isso leva 0 artista a merguIhar na forma. 0 resultado deese
mergulho, pode nio caWllU'~ aIguma, naqueIes que Ihe 810 pr6xi
mos. Tal como Van G>gh, isoIado, entregue aos seus dembnios, sem a
aceital;io de seu tempo, foi homenageado peJa posteridade.

Qutra vezes 0 artista se contrapae ao sistema, ironizando a fetichiza'>io
do objeto artfstico, retirado de sua significa~no cotidiano das pessoas.
Marcel· Duchamp coloca a roda de bicicleta no Museu, Iouvando assim a
pequenez da vida das pessoas, e atacal'ldo 0 espaI;O museoI6gico que retira
a Arte da vida.

o movimento DADA surgiu, no COIl\el;O do skuIo xx. gritando que 0

valor europeu - ocidentaI e eristlo - nio levavam ao caa e sim ao inferno
da guerra e da des~o;nio foi um movimento puramente estetico, foi
um protesto contra uma cultura que se apresentava como civiIizada e pra
ticava 0 exterminio de tudo que se opunha a eIa. em nome desse modelo de
seus "elevados valores morais". 0 DADA foi um alerta contra 0 que se
dizia progresso, evolul;io, civi.lizal;ao; a Europa, com toda a revol~ nio
havia saido da barb6rie. Esse foi um alerta que veio de dentro, e despertou
o olhar para as vftimas da viol@ncia civiIizatOria, os povos originais dos
demais continentes.

Nas regiOes colonizadas, a luta contra os grilhOes europeus j4 era se
cular. Delas emergia 0 desejo de si, uma busca da linguagem perdida.
oculta pela Iinguagem do colonizador. Oculta no sincretismo, a linguagem
primitiva sobreviveu. Com 0 esgotamento dos modelos arUsticos europeus,
apontado pelo DADA,. a linguagem perdida emerge, mostra que sua face
nio branca ~~es~tica, e impuIsiona a busca de significados novos
que representem a~ Essa busca pode ser percebida na propria
tknica utiIizada. como 0 aproveitamento da sucata industrial para a pro
dUl;io de objetos de ute, pelasPO~Oes perifmicas ao capitaIismo.

Na contemporaneidade, a ArIe, optou p(eferenciaImente pela "auto
nomia da forma", passive!, para aqueles que nio viam mais sentido na
narrativa do figurativismo, a mitologia pessoal se dissc?Iveu na forma pun.
que se manifesta contra uma sociedade que se ve invadida peIo excesso de
imagens da publicidade, imagens essas que vem agregadas ao imperativo:
consuma! A razio ocupou todos os espal;OS, nada pode ser escondido ou
permanecer co,mo indecifr6ve1; contra esse excesso de racionaIidade a Arte
reinstaJa 0 enigma.

Nas outras regiOes do planeta, os povos rec&n descolonizados esta
yam conquistando espal;o para dizer de si; para contar suas emo¢es, vi
v~ias, desdobrar sua mitologia,. reinventando-a. Nesse contexto, a signi-
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~o tern. sentido, e permanece como fonna de representa~. Porem,
essa forma de narrativa ~ nome.de de maneira. desqualifica.dora: como arte
primitive, naif, popular, folcl6rica. Essa Arie, plena de vitaIidade, tem um
luger marginal. mesmo nos pafses perifmcos. 0 sensa comum a classifica
como "mal feita", ignorando que 0 fazer arUstico esta submetido a outras
regras, diferentes des normes do "hom desenho". Esse fazer ~ a expressio
do movimento humano constituido na sua viv~ no seu lugar no
mundo. me esta submetido tambml. i\s mudanQlS histOricas, a pos~o

social do artista, a sua etnia, enfim, a todos os elementos constitutores de
diversidade. A essa profusio de fatores acrescenta-se um problema relaci
onado Atknica: a o~o peIo uso de certas tknicas, como a perspectiva.
pode estar sujeito A cosmovisio do artista. Ilio ao desconhecimento desse;
j6 0 acesso a determinados materiais, pode estar sujeito Acondi~io socio
econanica.

Em 1989, em Paris, foi realizada uma exposi~io que Be chamou "Lei
magiciens de la Terre", na ocasiio seu curador declarou que: "0 primiti
vismo ~ um valor obsoleto. Na~ em que faIa-se de culture mundiaJ.
voces queriam que a arte ficasse exdufda?"l. E ainda a jornalista de revista
ActueI:

"A distin;io entre arte~ e arte primitiva se lorna absurda. Quando se
folheia 0 caWogo des MAgicos da Terra" (...) tem-se muita dific:uldade em decidir:
quem ~ modemo? naif? bibel? de vanguarda? Um pintor irldiano de mandalas, um
artista nigeriano, sofremeles influArda da ute mundial. Tod08 sio contemporAneos.
Par que ficariam isolados de seu tempo, rotulades folcl6ricos, Jitarginalizades pot
wna pequena elite da critical (•.•) uma nwa visio~ Ie desenha: a visio da arte
nio pode mais lei' fragmentada, af estli a~ Universa1"2 (Actuel, maio de
1989).

Os conceitos sio &6geis, ainda mais quando estio em processo de eJa
bor~o. A "descoberta do outro", <fa 1inguagem do outro, ~ muito nova.
56 muito recentemente, a Ariedos pafses perif&icos ao capitaIismo, deixou
de ser vista como folclore ou exotismo. Os primeiros conceitos que deli
roam a Arte, com~am a nio fazer sentido. Os movimentos de arte mo
derna, que tiveram seu estopim no DADA, leveram os artistas a buscarem
uma Iinguagem perdida. a valorizar a histOria, a culture do pavo, a mitoIo
gia do indios ou ados negros.

I I.e primitivlame eat une valeur obeol6te. A r fpoque ou f on pereIe de culture mondlale, vous
voudriez que f art en 8O.It exclu?
2 La distinctlon entre Art contemporain et art prlmitlf devient atl81u:de. Quand on feul1JetlIe Ie
catalogue des Magldena de Ia Tene, (•••), on a beaucoup de mala traDcller: qui eat modeme?
Naif? Tribal? D'aVll1\t-prde? 1m peilI.tre lndiemle de mandaIaa, 1m IU'tisle nigerIalI.~teux
a..fhlfh.nce de fartmondial. TouaeontcontemporaiN. pourquoieerait-ils i80We de leur
lempe, etiquet& foDdorique, JJIlII'ginalWeJlll1' une peljte ellte de /a critique? (•••), une nouvelle
vJeJon esthetique Ie del8lne: /a vision de f art ne peut plus fr8gmenll6e, void 1Exposition
Univenel1e.
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A Arte primitiva ~ produzida, muitas vezes, por aqueles que estio A
margem da sociedade urbana e industrial; ela traz a 1UU'l'8tiva desse mundo
limite, coota a hist6ria daqueles que nio interessam ao panteio doe her6is.
Conta da vida cotidiana da~ da periferia dOl centros urbanos, da vio
lencia a que estio submetidos os moradores desses lugares. Alguns criticos
de arte ainda nio reconhecem, minimamente, essa. arte como uma icono
grafia preciosa para a hist6ria da cultura, nio perceberam 0 lim das hierar
quias, que separavam as represen~~em boas ou rnQ, autenticas ou em
imita~...

Como diz Cit6, artista ma1ogrossense: uCada quadro tmt que ter uma
hist6ria, como cada filho tem que ter a sua hist6ria. Tudo tem que ter uma
hist6ria. Eu sou um poeta".
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